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PREFACIO 

£ste livro grangeou ao autor, ao ser apresentado como te- 
se de doutoramento a Cadeira de Sociologia I, elogios funda- 
mentados de alguns dos mais competentes especialistas com 
que contamos no campo da educagao. Os examinadores pude- 
ram louvar a seriedade das investigagoes, feitas para atingir os 
resultados aqui coligidos; a extrema modestia com que Luiz 
Pereira como que se esconde atras das brilhantes e pertinentes 
descrigoes e analises, que dao sentido e iluminam o aproveita- 
mento teorico daqueles resultados; enfim, o escritor sobrio e 
comedido, que teve talento para expor suas conclusoes de ma- 
neira sintetica, mas ao mesmo tempo clara, precisa e bela. Na 
verdade, estamos diante de uma obra que atesta a profunda 
renovagao sofrida pelo estudo sociologico da educagao escola- 
rizada no Brasil. Ja nao se pensa, apenas, em superar o atraso 
em que nos encontramos em materia de ensino, diante dos "paf- 
ses adiantados"-. Procura-se colocar os modernos recursos da 
ciencia a servigo da pesquisa sociologica e debater-se os nossos 
"problemas educacionais" a luz dos dados empiricos e das in- 
terpretagoes conclusivas que assim se obtem. Por isso, este li- 
vro reitera e amplia a significagao da obra anterior (A Escola 
numa Area MetropoJitana), com que Luiz Pereira se langou en- 
tre os cientistas sociais brasileiros. Ela atesta o que ja conse- 
guimos fazer na esfera dos estudos de sociologia educacional e, 
mais do que isso, afirma uma orientagao rigorosa na fase de 
investigagao e de tratamento analftico dos dados de fato, que 
nao ignora a fungao basica da ciencia como "instrumento" de 
consciencia e de transformagao da realidade. 

O importante e que tudo isso se faz em torno de um tema 
que se toma central, neste momento de transigao. O professor 
e seus papeis sociais na sociedade: como recrutamos os mestres- 
escolas do ensino primario; que formagao Ihes proporcionamos 
e como ela se relaciona com as vicissitudes e as exigencias das 
carreiras que se abrem a esses intelectuais em nosso meio; co- 
mo se processou e quais sao os efeitos patentes da profissiona- 
lizagao do professor primario; quais sao os caracteres do magis- 
terio primario descrito em termos de situagao de classes e de 
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suas orientagoes ideologicas, como participantes das classes me- 
dias; por fim, como o magisterio primario tende a defrontar-se 
com os dilemas da mudanga economlca, social e politica, que 
esta alterando a ordem da sociedade nacional, como uma cate- 
goria social que tern enorme responsabilidade perante as iden- 
tificagoes da juventude e a construgao do "nosso,, mundo de 
amanha. Em cada uma de suas paginas, notam-se o mesmo 
equilibrio e a mesma ansia de converter a descrigao e as ana- 
Uses em respostas ponderadas, judiciosas e maduras as ques- 
toes que sao essenciais, deixando-se de lado a antiga propensao 
brasileira a mistificar o assunto, como se o professor tudo re- 
cebesse e tudo desse em troca a coletividade. Com temura mas 
com objetividade, Luiz Pereira salienta os principals tragos as- 
sumidos pela degradagao economica e social dessa nobre ocupa- 
gao. Demonstra o quanto estamos longe de cerca-la de condi- 
goes minimas de eficacia, de seguranga e de dignidade efetiva. 
E nao deixa de apontar a parte que os proprios mestres-escolas 
tomam no processo, acomodando-se a deterioragao da escola pri- 
maria ou aceitando com relativa passividade a degradagao si- 
multanea de sua renda, de seu prestfgio social e da lideranga 
responsavel que deveriam exercer como mentores dos proces- 
sos educativos nesse nivel do ensino. 

O que se poderia dizer desse estudo? Como obra sociolo- 
gica, ele se afirma como uma contribuigao notavel, que situa 
nossos especialistas em primeira plana, mesmo no confronto 
com colegas que contam, muitas vezes, com melhores condi- 
goes de trabalho, maior estimulo e reconhecimento pronto do 
valor de suas contribuigoes. Em face da situagao brasileira 
atual, ele sugere tres coisas distintas. Primeiro, que consegui- 
mos praticar a investigagao empirica na sociologia seguindo al- 
vos muito complexes. Um investigador isolado e capaz nao so 
de tirar proveito das tecnicas de pesquisa da modema sociolo- 
gia empirica; mas, pode fazer isso segundo moldes que permi- 
tem evitar o tormento da acumulagao de materials empiricos 
destituidos de significado para o progresso da teoria sociolo- 
gica. O autor sabe o que busca: as suas investigagoes visam a 
"render conta" de certos fatos e de certos problemas, seja no 
contexto da comunidade investigada e da ordem social nacio- 
nal em que ela se insere, seja na perspectiva mais ampla e ge- 
ral, em que se impoe descobrir explicagoes para a motivagao 
do comportamento humano e a integragao das ocupagoes inte- 
lectuais em dado estilo de vida. Segundo, o modo rigoroso, ob- 
jetivo e ambicioso de proceder as investigagoes e as interpre- 



tagoes nao exclui o cientista do mundo em que ele vive: ao con- 
trario, por ai se define e se da a sua comunica^ao com os "ou- 
tros". O mito do professor heroi esfacela-se irremediavelmen- 
te; em seu lugar, surge a dura necessidade de formar o espe- 
cialista e o profissional. Nesse contexto historico-social, pre- 
cisamos mais do que antes e provavelmente ainda mais que no 
future remote conhecer adequadamente as facetas desse terri- 
vel processo. O professor primario, expelido das. regalias de 
uma condigao estamental, que o prendiam ao Brasil tradiciona- 
lista, degradado economicamente e desmoralizado socialmen- 
te, emerge no mundo que se esta criando com a modernizagao 
da sociedade brasileira como uma das forqas que irao determi- 
nar a "escala de grandeza" da nossa participaqao da civilizagao 
moderna, baseada na ciencia, na tecnologia cientifica e no ideal 
de educagao produzido por ambas. As analises de Luiz Perei- 
ra focalizam esses aspectos dramaticos da modemizagao da so- 
ciedade brasileira, o que localiza sua contribuigao como um do- 
cumento de extraordinaria importancia, no futuro, e faz dela, 
no presente, uma obra marcante de tomada de consciencia e 
de posigao por parte do magisterio primario paulista. Tercei- 
ro, uma ocupagao que se enreda, de modo tao variegado, com- 
plexo e profundo com interesses e valores sociais basicos do 
mundo que esta em crise e do mundo que germina aos nossos 
-olhos, no Brasil contemporaneo, oferece tambem uma perspec- 
tiva para conhecer-se a ordem social condicionante. Nao se 
trata, porem, de fomecer mais um perfil intelectualista e esta- 
tico da sociedade brasileira. Mas, de descreve-la atraves dos 
processos tumultuosos e desordenados, pelos quais os homens 
estao construindo um novo estilo de vida, em que a educagao 
escolarizada aparece como uma condigao normal da existencia 
e como requisite moral do tipo de pessoa que se pretende for- 
mar. O que ha de lamentavel nas insuficiencias dos tateios com 
que nos aproximamos desse fim; em que sentido esses tateios 
traduzem aspiragoes que sao em si mesmas grandiosas e como 
elas se convertem em realidade, com a participagao consciente, 
deformada ou vacilante dos mestres-escolas do ensino prima- 
rio, eis o que acaba sendo essencial. Ai, passamos dos metodos 
-e das teorias para uma visao macro-sociologica das coisas, que 
nos mostra a sociedade brasileira em busca de um novo padrao 
de civilizagao, lutando por conquistar autonomia economica, 
politica e cultural. 

Portanto, como acontece com outros trabalhos dos cien- 
tistas sociais da nova geragao, nos quais se afirma orientagao 
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metodologica semelhante, o livro do Dr. Luiz Pereira e rico de 
sugestoes e contem uma fecunda contribuigao cienti'fica. Ava- 
liado em termos metodologicos e teoricos, anuncia o enorme 
avango que demos nos ultimos quinze anos nos campos da so- 
ciologia da educagao e da sociologia do trabalho (considerando- 
se o magisterio como forma de ocupagao); avaliado sob o im- 
pact© dos conhecimentos que poe ao nosso alcance, revela-se 
como uma obra-mestra, que desvenda de novo angulo a situa- 
gao do magisterio primario e o proprio processo historico em 
que ele se acha envolvido, na formaQao da sociedade de classes 
no Brasil. 

Essas razoes levaram-me a acolher com compreensivel ju- 
bilo a disposigao do Dr. Luiz Pereira, de permitir que se in- 
cluisse O Magisterio Primario na Sociedade de Classes na co- 
legao de boletins da Cadeira de Sociologia I. Fago votos que 
este livro venga a estranha desdita que pesa, invariavelmen- 
te, sobre as "publica^oes academicas", quase sempre ignoradas 
ou negligenciadas pelos leitores, encontrando a ressonancia que 
merece, por suas qualidades cientfficas e literarias, bem como 
fazendo a brilhante carreira a que faz jus, como ensaio socio- 
logico de grande atualidade e de rara penetragao explicativa^ 

Sao Paulo, 4 de Maio de 1963 

Florestan Femandes 



APRESENTAgAO 

Esta monografia relata os resultados de uma pesquisa de 

campo sobre o magisterio primario publico estadual do mu- 

nicipio de Sao Paulo. Existe ligagao entre este estudo e ou- 

tro realizado anteriormente pelo autor, acerca do funciona- 

mento interne e das relagoes de uma escola primaria com o> 

meio social local constituido por uma zona residencial ope- 

raria da periferia da area metropolitana de Sao Paulo. Pro- 

blemas de investigagao selecionados para esta pesquisa sobre 

o magisterio ja haviam sido levantados naquela ocasiao, e a 

continuidade entre as duas pesquisas fora, entao, menciona- 

da na publicagao da primeira delas (1). 

Dentre as perspectivas passiveis de escolha numa aborda- 

gem sociologica do magisterio primario publico, o autor ado- 

tou quatro, julgadas como as mais fecundas para chegar a 

uma caracterizagao generica dessa ocupagao. Elas levam a 

encarar o magisterio primario, desempenhado dominantemen- 

te por pessoas do sexo feminino, como uma das categorias 

ocupacionais por meio das quais se processa a participagao da 

mulher na populagao economicamente ativa; a focalizar a for- 

magao escolar e a carreira profissional dos professores prima- 

ries; a estudar o comportamento dos professores em face da 

sua situagao de trabalho no sistema escolar primario publico • 

estadual; e a considera-los como componentes das camadas. 

socio-economicas medias. Como nao se pretende analisar atra- 

ves dos professores a estrutura e a dinamica das escolas, este 

estudo, embora cuide de certos aspectos intemos do sistema. 

escolar primario publico estadual, apresenta-se antes como 

contribuigao para o conhecimento sociologico de uma catego- 

(1) Luiz Pereira, A Escola numa Area Metropolitana, Boletim n.0 

253 da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da U.S.P., Sao> 
Paulo, 1960, p. 140. 
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ria ocupacional, mais do que como subsidio para a investiga- 

gao sociologica das escolas primarias. 

A primeira parte do texto versa sobre questoes metodo- 

logicas. Os quatro capftulos subseqiientes expoem e interpre- 

tam o material empfrico dispom'vel, relative aos aspectos do 

magisterio primario abrangidos pelas perspectivas estabeleci- 

das para a analise dessa categoria ocupacional. Na sexta e 

ultima parte procura-se sintetizar os resultados conseguidos, 

oferecendo-se uma caracterizagao global do magisterio prima- 

rio publico, atraves da integra^ao das perspectivas fixadas no 

seu estudo. 

Esta monografia representa o produto de um empreendi- 

mento razoavelmente longo e trabalhoso, inexequivel sem a 

cooperagao de grande numero de pessoas e institui^oes. A to- 

das o autor se sente agradecido, principalmente aquelas cuja 

colaboraQao Ihe foi mais decisiva: Centro Brasileiro de Pes- 

quisas Educacionais, na pessoa do Prof. Darcy Ribeiro, pelo 

financiamento (2); Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 

de Araraquara, na pessoa de seu diretor, Prof. Dr. Paulo Gui- 

maraes da Fonseca, pelas facilidades de varias ordens conce- 

didas durante a pesquisa; Celso de Rui Beisegel e Carmen 

Sylvia Junqueira de Barros Lima, pelo auxilio na fase de 

coleta de dados; Maria Cecilia Ferro Donnangelo, pelos tra- 

balhos de tabulagao do material; e Prof. Edison Galvao, por 

sugestoes a analise estatistica das informagoes coligidas. Agra- 

decimentos especiais sao dirigidos ao Prof. Dr. Florestan Fer- 

nandes, a cujo estimulo e orientagao critica este estudo deve 

muito das qualidades que tenha. 

Sao Pulo, agosto de 1961 

(2) A possibilidade de realizagao da presente pesquisa foi dada 
pela sua inclusao no "Programa de Pesquisa sobre Os Proces- 
sos de Urbanizagao e Industrializagao do Brasil", patrocinado 
e financiado pelo CBPE. Uma noticia sobre esse Programa en- 
contra-se em Educagao e Ciencias Sociais, ano V, vol. 7, n.0 

13, pp. 138-9. 
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CONSIDERAQ6ES METODOL6GICAS 

Como introdugao ao relato dos resultados de uma pesqui- 

sa de campo, este capftulo destina-se a informar e tecer algu- 

mas consideragoes sobre os tipos de material empirico utiliza- 

do, os procedimentos adotados na coleta dos dados originals 

e os recursos teoricos empregados na analise e interpretagao 

de todo o material que se reuniu. 

Material Empirico e sua Obtengao 

A parte nuclear desta monografia baseia-se em dados ori- 

ginals, no sentido de terem sido especialmente levantados pa- 

ra a execugao do projeto de pesquisa sobre o magisterio pri- 

mario, atraves de instrumentos tambem especialmente construi- 

dos para essa finalidade. No entanto, recorreu-se ainda a pon- 

deravel con junto de dados di versos dos primeiros quanto a pro- 

veniencia, cuja fonte sera referida nas passagens em que fo- 

rem apresentados. fisse segundo tipo de material empirico po- 

de ser categorizado como primario ou secundario. Na primeira 

categoria caem as cifras censitarias, a legislagao "escolar" os 

artigos e noticias de jornais comuns ou de revistas editadas por 

"associagoes de classe", as informagoes sobre os salaries do fun- 

cionalismo publico, etc. A outra categoria e formada por en- 

saios, artigos e monografias nacionais e estrangeiros sobre as- 

pectos abrangidos por esta investigagao sobre o magisterio ou 

tangentes a eles, independentemente do cunho sociologico, his- 

torico, administrativo, etc. que tais estudos possam ter. A res- 

peito do material original cabem algumas consideragoes sobre 

a sua obtengao (amostras investigadas, tecnicas de coleta, etc.) 

e analise. 
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POPULA^OBS E AMOSTRAS. — Definiu-se o professor 

primario publico estadual como pessoa que desempenha ativi- 

dades docentes em estabelecimentos de ensino primario funda- 

mental comum, remuneradas pelo Governo Estadual. Fica- 

ram, assim, excluidos os professores que lecionam apenas em 

escolas do Poder Publico Municipal e nas mantidas por en- 

tidades privadas — tipos esses que formam, com os estabele- 

cimentos do Poder Publico Estadual, os tres conjuntos de esco- 

las primarias existentes na area do municipio de Sao Paulo. 

Essa exclusao apoia-se principalmente nas diferengas entre os 

tres tipos de escolas primarias, que se mostrarao numa das 

secgoes do capitulo III. Se se visasse a estudo comparativo en- 

tre os sistemas escolares publicos estadual e municipal e entre 

estes e as escolas privadas, tais diferengas contariam tanto que 

nada justificaria deixar de lado os professores em exercfcio ape- 

nas nos estabelecimentos publicos municipais e particulares. 

Todavia, a presente pesquisa tern escopo mais limitado, embora 

no futuro possa servir como pega de um estudo comparativo 

como o sugerido. Por outro lado, dois outros argumentos, se- 

cundarios em face do mencionado, tambem fundamentam a res- 

trigao da pesquisa aos professores das escolas piiblicas esta- 

duais. O primeiro refere-se as matriculas nos tres tipos de es- 

colas primarias, fornecendo uma indicagao da menor grande- 

za dos setores particular e publico municipal no campo do en- 

sino primario da Capital: dos 364 565 alunos matriculados em 

1958, 50 190 freqiientavam estabelecimentos particulares; 50 067, 

escolas publicas municipais; e 264 308, escolas publicas esta- 

duais (1). O outro argumento diz respeito ao fato de muitos 

mestres de escolas publicas estaduais trabalharem tambem em 

escolas publicas municipais e particulares, conforme se evi- 

denciara no capitulo proximo. Segundo informagoes obtidas de 

orgaos da Secretaria da Educagao do Estado, a populagao de 

professores primarios publicos estaduais do municipio de Sao 

(1) Cf. Pesquisa e Planejamento, aro III, vol. 3, p. 117. O total 
publicado e de 364 535, contendo provavelmente um pequeno 
erro de imprensa. 
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Paulo compreendia, em fins de 1958, 7 280 individuos com re- 

gencia de "classe", seja como efetivos ou nao. 

Tratando-se de pesquisa sobre uma categoria ocupacio- 

nal especializada e letrada, como ocorre com o magisterio pri- 

mario publico, torna-se imperiosa a preocupagao com a for- 

magao profissional dos membros componentes dessa catego- 

ria. No caso do magisterio primario, tal preocupagao signifi- 

ca cuidar das escolas normais que tern, como principal fun- 

gao manifesta, a formagao profissional dos mestres de esco- 

las primarias. Estas e as escolas normais constituem, por as- 

sim dizer, o complexo do ensino primario no interior do sis- 

tema escolar mais inclusivo e diversificado. Por isso, alem 

das informagoes solicitadas dos professores primarios sobre a 

sua formagao profissional escolarizada, procurou-se investi- 

gar tambem os atuais normalistas e professores de escolas nor- 

mais. Sem duvida, os dados deles coligidos valem somente co- 

mo complementagao dos conseguidos dos proprios professo- 

res primarios, pois nao se dispoe de criterio para validar a 

extrapolagao, para o passado, da situagao dos atuais alunos e 

mestres das escolas normais. Demais, os professores primarios 

publicos pesquisados foram recrutados dentre os diplomados 

por escolas normais localizadas, em grande parte, fora do mu- 

nicipio de Sao Paulo e, no entanto, as condigdes que cerca- 

ram a realizagao da pesquisa possibilitaram estudar apenas as 

escolas normais situadas na capital do Estado. Aqueles pro- 

fessores foram, ainda, diplomados por escolas normais publi- 

cas ou particulares. Dada essa situagao, a pesquisa incidiu so- 

bre alunos e professores desses dois tipos de escolas normais. 

A determinagao do total populacional de normalistas e do de 

professores de escolas normais do municfpio de Sao Paulo re- 

sulta de dados compulsados na Secretaria da Educagao do Es- 

tado, relatives a meados de 1959. Montam, respectivamente, 

a 3 848 e 651 individuos (2). 

(2) O total de 3 848 normalistas matriculados no munieipio de Sao 
Paulo representa 20,1% do total de 19 094 normalistas matri- 
culados no Estado de Sao Paulo inteiro, no principio do ano 
letivo de 1959. Cf. Sinopse Estatistica do Ensino Medio, 1959, 
Ministerio da Educagao e Cultura, Rio de Janeiro, 1959. 
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O estudo direto dos professores primarios, normalistas e 

professores de escolas normals recaiu em amostras sorteadas 

de cada uma dessas tres populagoes. Os esquemas de amostra- 

gem adotados diferem segundo os universes focalizados. Por 

extragao casual simples escolhelheram-se 5% dos professores 

primarios, obtendo-se um total de 364 unidades amostrais. Na 

segunda etapa da pesquisa, procurou-se intensificar o estudo 

dos professores primarios, como melhor se notara logo adiante. 

Para a execugao dessa fase, as 14 pessoas de sexo masculine, 

contidas na amostra de 364 professores primarios, foram deixa- 

das de lado e sorteou-se uma sub-amostra das 350 professo- 

ras, composta por 50% delas — 175 casos —, selecionadas por 

extragao a intervalos regulares. Para eventuais substituigoes de 

unidades dessa sub-amostra (correspondente a 2,5% da popu- 

lagao de professoras primarias), providenciou-se ainda um sub- 

amostra suplementar formada por 10% dos casos inclufdos na 

amostra de 350 professoras e nao destacados para a primeira 

sub-amostra, tendo-se tambem dirigido a extragao dessa sub- 

amostra suplementar pelo criterio de intervalos regulares. 

O procedimento seguido na composigao da amostra de nor- 

malistas consistiu em selecionar casualmente casos correspon- 

dentes a quota de 5% calculada para cada total de alunos ma- 

triculados, em meados de 1959, em cada "classe" escolar (tur- 

ma de alunos) de todas as escolas normals do municipio de 

Sao Paulo. Fixou-se, assim, o total amostral de 193 normalis- 

tas. Pelo mesmo processo foram extraidos os professores de 

escolas normals, em numero relative a quota de 20%, compu- 

tada sobre o total de professores existentes, em meados de 

1959, em cada escola normal do municipio. Essa amostra de 

professores de escolas normals englobou 130 casos A amos- 

tra de normalistas e a de professores de escolas normals con- 

sistem, portanto, em amostras estratificadas em que os estra- 

tos sao respectivamente "classes" escolares e escolas. 

Quanto ao dados originals relatives aos professores prima- 

rios e aos normalistas, nao resta duvida de que melhor seria 

se proviessem de amostras mais extensas do que as extraidas, 

pois se aumentaria a precisao dos resultados advindos da sua 



— 15 — 

analise estatfstica. Lembre-se apenas que — como sol aconte- 

cer em estudos dessa natureza — se opera a interferencia, co- 

mo condigao limitativa de alvos tecnico-teoricos mais ambicio- 

sos e aprimorados, de um fator extra-teorico consistente no 

montante do financiamento a pesquisa de campo. 

INSTRUMENTOS DE COLETA E SUA APLICAQAO. — 

Para a coleta dos dados originals utilizaram-se dois tipos de 

instrumentos: questionarios e formulario. Construiram-se tres. 

questionarios: um para professores primarios, outro para nor- 

malistas e ainda outro para professores de escolas normals. 

Os tres questionarios foram testados em Araraquara, SP. O 

teste visou a compreensao, pelos respondentes, das questoes 

formuladas; a explicitagao desse ou daquele aspecto aborda- 

do; a eliminagao de quesitos que se mostrassem menos rele- 

vantes; a inclusao de outros quesitos, etc. Nao se pretendeur 

com essa opera^ao, por a prova a pertinencia do piano elabo- 

rado. Apos o teste procedeu-se a reelaboragao dos questiona- 

rios. Em sua forma definitiva, foram aplicados por alunos e 

ex-alunos dos cursos de Ciencias Socials, de Filosofia e de Pe- 

dagogia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da U. S. 

P. — pessoas essas com experiencia previa em pesquisa e mais 

que habilitadas para a tarefa de aplicar questionarios. 

As normas seguidas na aplicagao variaram segundo a ca- 

tegoria dos pesquisados. No caso dos normalistas, o pesquisa- 

dor, consultando o "livro de chamada" de cada "classe" esco- 

lar, destacava, de modo o mais casual possivel, os nomes da- 

queles que deveriam participar da quota de 5%; entregava- 

Ihes o questionario e aguardava o seu preenchimento imedia- 

to. No caso dos professores de escolas normals, o pesquisador 

tambem compunha da mesma forma a quota de 20%; distri- 

buia-lhes o questionario que depois de alguns dias — em ge- 

ral uma semana — era por ele recolhido. No caso dos profes- 

sores primarios, o pesquisador conhecia antecipadamente quern 

deveria responder ao questionario; entregava-o diretamente a 

pessoa sorteada ou, nao a encontrando, ao individuo que a subs- 

tituia na regencia da "classe"; e voltava dias depois para o re- 
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•colhimento. Registre-se o numero muito pequeno de tais subs- 

tituigoes, permitindo admitir que nao viciaram a amostra dos 

professores primarios. Qualquer que fosse a categoria dos pes- 

qulsados —1 normalistas, professores de escolas normals ou de 

escolas primarias —, na ocasiao do recolhimento dos questiona- 

rios o pesquisador fazia uma leitura das respostas, com o fito 

de verificar se as instrugdes para o preenchimento do questio- 

nario, dadas ao pesquisado no proprio questionario, tinham 

si do obedecidas. Em situagoes de inobservancia de tais instru- 

goes, o pesquisador solicitava ao respondente a "corregao" que 

se fazia necessaria. Apesar dessa precaugao, alguns questiona- 

rios nao possuem todas as respostas pedidas. Anote-se, ainda, 

a inexistencia de "evasao" de questionarios. 

A aplicagao dos questionarios aos professores primarios 

desenrolou-se durante o segundo semestre de 1959. A dos des- 

tinados aos normalistas e professores de escolas normals, ini- 

ciada nessa mesma epoca, concluiu-se em fins de 1960. No pri- 

meiro semestre deste ano procedeu-se a um exame das res- 

postas colhidas dos professores primarios atraves do questio- 

nario, com o intuito de sondar quais aspectos se manifestavam 

como mais relevantes para uma abordagem mais penetrante, a 

ser realizada por meio de outro instrumento de coleta de da- 

dos. Com fundamento nessa exploragao preliminar, decidiu-se 

concentrar a pesquisa em determinados setores da realidade 

coberta pelo questionario e optou-se pela construgao de um for- 

mulario a ser aplicado, em situagao de entrevista, a 50% das 

professoras primarias participantes da amostra sujeita ao ques- 

tionario. Essa aplicagao ocorreu no segundo semestre de 1960, 

ficando a cargo de alunos da Escola de Sociologia e Politica de 

Sao Paulo — tambem eles suficientemente experientes na uti- 

lizagao dessa tecnica. Entre a aplicagao do questionario e a 

do formulario aos professores primarios houve, portanto, o lap- 

so de um ano mais ou menos. Das 150 professoras sorteadas 

dentre as respondentes do questionario, 16 nao puderam ser 

localizadas e tiveram que ser substituidas por outras, constan- 

tes da sub-amostra suplementar acima referida. 
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Apenas subsidiariamente recorreu-se, alem do uso de ques- 

tionarios e formularios, a algumas entrevistas "ocasionais". No 

comego de 1961 o proprio autor entrevistou 10 professoras e 2 

professores primarios escolhidos dentre os submetidos ao ques- 

tionario, com o objetivo de melhor compreender a situagao do 

magisterio revelada pelo questionario e pelo formulario. Essas 

entrevistas, consistentes em estudos de caso, confirmaram as 

experiencias anteriores do autor, vindas da pesquisa que exe- 

cutara numa escola primaria publica estadual com 42 profes- 

sores (ocasiao em que recorreu em grande escala a entrevista 

e a observagao direta) e tambem de prolongada convivencia 

com professores primarios (3). 

Nao se arrolam aqui os aspectos da situagao dos profes- 

rores primarios, normalistas e professores de escolas normais, 

abordados pelos questionarios e pelo formulario, porque po- 

dem ser apreendidos de imediato pela simples leitura dos que- 

sitos que os constituem, impresses no "Apendice". Quanto a 

confianga merecida pelos dados, fixou-se como criterio a coe- 

rencia entre as respostas fornecidas por uma mesma pessoa, e 

entre as respostas obtidas e o conhecimento previo da situa- 

gao possuido pelo autor — alias corroborado pelas entrevistas 

posteriormente efetuadas, acima aludidas. Contribuem para a 

confianga depositada nas respostas tres fatos importantes do 

ponto de vista metodologico: a atitude favoravel da quase to- 

talidade dos pesquisados em face da investigagao; o seu nivel 

de escolarizagao facilitador de reagoes verbalizadas orais ou 

escritas; e a pratica de responderem a questionarios e preen- 

cherem formularios, seja como objetos de pesquisa ou nao. 

Analise e Interpretagao dos Dados 

O tipo de questionario e de formulario utilizados propicia 

um tratamento quantitativo dos dados por eles coligidos. Pa- 

ra esse mesmo tratamento se e conduzido pela forma de inves- 

tigagao das populagoes focalizadas: a de amostragem. As ela- 

boragoes sofridas pelos dados originais abrangem calculos de 

(3) Veja-se Luiz Pereira, ob. cit., "Introdugao". 
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proporgoes, de medidas de posigao central e de dispersao; a 

verificagao de existencia ou nao de associagao entre certas va- 

riaveis; a estimagao e prova de significancia de resultados 

amostrais. Os estimadores obtidos sao, pelos processes de amos- 

tragem usados, nao-viesados (*). 

Evidentemente, o tratamento quantitative dos dados origi- 

nais levantados depende da exploragao sociologicamente rele- 

vante desses dados, orientada pelos objetivos da pesquisa, fir- 

mados na "Apresentagao"-. Por isso, desenvolveram-se apenas 

as elaboragoes quantitativas mais significativas para obter-se 

uma caracterizagao generica do magisterio primario publico, 

deixando-se de lado outras elaboragoes quantitativas possiveis 

dos mesmos dados. Demais, a analise estatistica efetuada apre- 

senta-se como um dos recursos para a interpretagao sociologi- 

ca da realidade estudada. Essa interpretagao nao se fundamen- 

ta apenas naquela analise: apoia-se tambem em dados nao le- 

vantados de modo sistematico pelo autor e, sobretudo, em es- 

quemas de referenda conceitual tornados a "teoria sociologi- 

ca" pertinente ao contexto focalizado. Como essa interpreta- 

gao se prende — conforme se vem repetindo — a quatro pers- 

pectivas analiticas, certos resultados aparecem em mais de uma 

passagem do texto, sendo em cada uma encarados por um an- 

gulo diverse. 

Com a expressao "teoria sociologica" deseja-se signifi- 

car, simplesmente, o conjunto dos recursos teoricos utiliza- 

dos na interpretagao do material empirico disponivel. A esse 

respeito, impoem-se algumas consideragoes complementares 

que visam impedir um falso juizo acerca dos recursos teori- 

cos de que se ira valer: o de que estes se combinam numa es- 

pecie de sincretismo sociologico, porque tornados de sociolo- 

gos com orientagoes intelectuais e ideologicas dispares, senao 

divergentes. Como se notara, no transcurso do texto in- 

teiro serao usados conceitos e mesmo quadros de refe- 

rencia conceitual parciais elaborados ou, ao menos, bas- 

(*) Deixa-se de incluir nesta edigao, em "Apendice", as tabelas con- 
tendo os dados brutos originais, que sobrecarregariam desneces- 
sariamente o volume. 
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tante empregados por sociologos que seriam inconciliaveis, 

se se tentasse aproxima-los pelos seus sistemas concei- 

tuais basicos e principios fundamentals da perspectiva de 

abordagem do social que adotam. Justamente porque nao 

interessa chegar ao fundo desses pensamentos sociologi- 

cos — mas somente interpretar um determinado segmento di- 

minuto da realidade social — e que se evitou o apego exclusivo 

e total a um deles apenas; e tambem se conseguiu, tendo em 

vista as exigencias interpretativas do material empirico explo- 

rado, constituir um con junto de conceitos consistentes entre si, 

embora provindos de fontes as mais diversas e ate heteroge- 

neas. Mais ainda: ao que parece, nao existe outra alternativa 

a seguir, no caso, porquanto os "grandes" sistemas sociologicos 

se prendem a diferentes preocupaQoes de seus formuladores, in- 

teressados em diferentes conteudos, setores, niveis e amplitude 

da realidade social — disso resultando uma quase especializa- 

qao por diferenciagao de um sistema em face de outros, quan- 

to aos conceitos e relagoes de conceitos que desenvolvem; sem 

se falar, obviamente, nas mencionadas variagoes quanto aos 

principios ultimos a que tais conceitos se filiam. fisse estado 

da teoria sociologica e a multiplicidade de facetas da realidade 

aqui estudada justificam, portanto, o procedimento teorico do 

autor (4), que tambem inclui, em virtude da natureza dos fa- 

tos enfocados, a utilizagao de uns poucos conceitos nao corren- 

tes na moderna sociologia, mas em economia (5). 

(4) Registre-se, sem discutir-lhes os resultados, algumas tentati- 
vas de integragao de diferentes "grandes" sistemas sociologi- 
cos — com o que nao se pretende, absolutamente, sequer com- 
para-las com a limitada argumentagao acima. Esta-se pensan- 
dos nos alvos e no conteudo de obras como estas: Talcott Par- 
sons, The Structure of Social Action, The Free Press, Glencoe, 
1949;, Karl Mannheim, Sociologia Sistematica, trad., Ed. Revis- 
ta de Derecho Privado, Madrid, 1960; Florestan Fernandes, Fun- 
damentos Empiricos da Explicagao Sociologica, Cia. Ed. Nacio- 
nal, Sao Paulo, 1959; George Gurvitch. Traite de Sociologie 
(caps. 1 e 2 da Parte I, caps. 1 a 6 da Parte II e cap. I da Parte 
IX), Presses Universitaires de France, Paris, 1958, (tomo I), 
e 1960 (tomo II). 

(5) Nao cabe aqui atacar nem defender a multiplicacao das cha- 
madas ciencias do homem. A guisa de ilustragao, cite-se o li- 
vro de Talcott Parsons e Neil J. Smelser, Economy and Society, 
cujo subtitulo anuncia o esforgo dos auto res "para a Integra- 
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Sem duvida, so se pode montar o arcabougo teorico de que 

se serve neste trabalho por ter-se fixado um ponto de vista so- 

ciologico inclusivo, capaz de permitir a integragao dos concei- 

tos e esquemas conceituais parciais selecionados. £sse ponto 

de vista reside na concepgao, expressa por Mauss, na frase ';fe- 

nomenos sociais totais", e que leva a ver o parcial no total, es- 

tudando os aspectos daquele como manifestagoes da pluridi- 

mensionalidade do social, indagando das interconexoes do se- 

tor em analise com os demais componentes do tipo de sistema 

social global onde se insere (6). No caso do magisterio pri- 

mario estadual paulistano, esse tipo consiste no sistema urba- 

no-industrial capitalista, que vem sendo realizado por Sao Pau- 

lo em seu desenvolvimento. Poder-se-ia objetar que a socio- 

logia ainda nao alcangou, no Brasil, um conhecimento bem con- 

solidado desse sistema global que historicamente entre nos se 

realiza; que sobre esse sistema nao se dipoe senao de estudos 

aproximativos ou fragmentarios — o que e verdadeiro. Toda- 

via, esse mesmo conhecimento ja obtido tern evidenciado que 

nosso sistema urbano-industrial repete grandemente, nos seus 

aspectos ate entao investigados, tragos caracteristicos de siste- 

mas urbano-industriais mais antigos e mais intensamente es- 

tudados (7). Essa recorrencia propicia o aproveitamento de 

conclusoes validas para esses outros sistemas globais, na son- 

dagem do sistema urbano-industrial vigente em Sao Paulo. Evi- 

temente, trata-se de utilizagao feita sob a forma de hipoteses 

explicativas, sempre resguardada pela consciencia de o nos- 

so sistema urbano-industrial achar-se relativamente pouco evo- 

gao entre a teoria economica e a social" (The Free Press, Glen- 
coe, 1956). Anote-se que a tendencia ao formalisrr.o sociologico 
de Parsons pesa fortemente nessa obra. A essa orientagao for- 
malista pretendeu-se escapar na presente monografia sobre o 
magisterio. Para uma discussao daquele problema veja-se, por 
ex., Karl Mannheim, "The Place of Sociology", pp. 195-208 de 
Essays on Sociology and Social Psychology, Routledge & Ke- 
gan Paul, London, 1953. 

(6) Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, Presses Universi- 
taires de France, Paris, 1950, esp pp. 273 9. 

(7) Por exemplo, quanto a profissionalizagao feminina — assunto 
esse parcialmente focalizado no presente estudo, cujos resulta- 
dos se coadunam com os de estudos estrangeiros sobre o tema. 
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lirido e possuir uma existencia em grande parte heteronomica 

— ao contrario da condigao autonomica das sociedades capita- 

listas mais avangadas, de cujo acervo sociologico se langa mao 

para suprir a bagagem sociologica acumulada por pesquisa di- 

reta da realidade brasileira e particularmente da paulista. Pre- 

caugoes dessa ordem acham-se subjacentes nesta investigagao 

de um pequeno setor do sistema urbano-industrial brasileiro, 

constitufdo pelo magisterio primario publico estadual da area 

metropolitana de Sao Paulo. Ao mesmo tempo, como no es- 

tudo deste se tentou sempre nao perder de vista a totalidade 

do sistema social global, admite-se que esta monografia for- 

nece uma contribuigao fragmentaria que, integrada a outras, 

permitira no futuro uma interpretagao inclusiva e detalhada 

do nosso sistema urbano-industrial. 

Talvez parega pretensioso diante dos modestos resulta- 

dos alcangados, mas ainda assim se diga que com tais preo- 

cupagoes teoricas se visou explorar o tema na linha por Wright 

Mills denominada "tradigao sociologica classica", caracteriza- 

da principalmente pelas "especies de questoes que os prati- 

cantes (sociologos) se propoem e pela maneira pela qual eles 

procuram responde-las" (8). O interesse por um determinado 

tipo de totalidade historico-social esta sempre na base dessas 

questoes e respostas — em regra, o tipo consistente nas socie- 

dades capitalistas, o que se explicaria pelas proprias origens 

e fungoes da sociologia como tecnica social racional (9). O 

principio heurfstico inerente a concepgao dos fenomenos so- 

cials totals e dos que situam o pesquisador nessa linha de re- 

(8) C. Wright Mills (org.), Images of Man: the Classic Tradition in 
Sociological Thinking, George Braziller, Inc., Nev^ York, 1960, 
p. 2. 

(9) Sobre a vinculagao das preocupagoes sociologicas classicas as 
sociedades capitalistas, vejam-se, dentre oiuros, C. Wright Mills 
(org.). Images of Man; e Florestan Fernandes, Ensaios de So- 
ciologia Geral e Aplicada, Liv. Pioneira Ed., Sao Paulo, 1960. 
Sociologia como tecnica racional de diagnostico, cf. Karl Man- 
nheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, Routledge 
& Kegan Ltd., London, 1954; e Florestan Fernandes, ob. cit. 
Sobre esses dois temas, veja-se ainda Hans Freyer. Sociologia: 
la Ciencia de la Realidad, trad., Ed. Losada S. A., Buenos Ai- 
res, 1944. 
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flexao sociologica, mesmo quando se ocupe simplesmente de 

um segmento do sistema social global de determinado tipo 

historico (10) — o magisterio primario, por exemplo. Fir- 

mado desde o primeiro esbogo de planejamento da pesquisa 

em relato, esse principio heun'stico nao so guiou a interpre- 

tagao do material empirico coligido, como tambem dirigiu, 

em duplo sentido, a coleta desse material. Num primeiro sen- 

tido, ao orientar a construgao dos quesitos constituintes dos 

questionarios e do formulario usados, de modo a colherem da- 

ds originais sobre uma razoavel multiplicidade de aspectos do 

magisterio primario. Num segundo sentido, ao levar a cole- 

ta de material nao original, indispensavel para a ampliagao 

da base empirica deste estudo de uma ocupagao profissional 

— visto que, com esse tipo de material, foram apreendidos va- 

ries aspectos do sistema social inclusivo onde o magisterio 

primario se insere. 

Referindo-se a "forma e razao da troca nas sociedades ar- 

caicas" (11) que terminara de apresentar, afirmava Mauss 

que esses "fatos estudados eram ao mesmo tempo tudo... To- 

dos esses fenomenos sao concomitantemente juridicos, econo- 

micos, religiosos e mesmo esteticos, morfologicos, etc. (12). 

(Por isso) e considerando o todo em con junto que pudemos 

perceber o essencial" (13). Apesar de ter sido estudado numa 

comunidade altamente diferenciada, pode-se encarar analo- 

gamente o magisterio primario: nele encontram-se fatos fa- 

miliais, morais, juridicos, economicos, educacionais, ecologi- 

cos; fatos de relagoes entre categorias de sexo, de estratifi- 

cagao socio-economica; fatos ideologicos, estruturais, motiva- 

cionais; fatos de estabilidade e de mudanga; fatos de confli- 

cos, de ajustamentos, de acomodagoes, etc. Seria impratica- 

vel, porem, numa unica pesquisa, a focalizagao direta e si- 

(10) E' o que ocorre, p. ex., com Mauss, que depreende a concep- 
gao sobre os fenomenos sociais totals a partir do seu estudo 
sobre o dom. Veja-se "Essai sur le Don", pp. 143-279 de sua 
Sociologie et Anthropologie. 

(11) Subtitulo do "Essai sur le Don", indicative do objeto de estudo 
deste. 

(12) Sociologie et Anthropologie, p. 274. 
(13) Idem, p. 275. 
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multanea dessa pluridimensionalidade do social, vista no ma- 

^isterio primario e atraves dele. Como estrategia de estudo, 

adotou-se o angulo que conduz a encarar o magisterio pri- 

mario como ocupagao profissional e, por esse prisma, consi- 

derar algumas das interconexoes dessa atividade com outros 

aspectos do sistema social global de que os professores parti- 

cipam. Assim procedendo, varios aspectos recebem tratamen- 

to apenas tangencial e muitos nem sao abordados (14). Nao 

obstante, os aspectos que foram analisados permitem uma ca- 

racterizagao generica do magisterio primario publico estadual 

de Sao Paulo, fornecendo, por assim dizer, um perfil profis- 

.sional e social dessa categoria ocupacional, atraves do seu es- 

tudo como profissao feminina, como setor da classe media as- 

^alariada e como categoria interna do sistema escolar prima- 

xio mantido pelo Governo Estadual. 

Esta e uma pesquisa de campo e, freqiientemente, inves- 

tigagoes de tal especie possuem cunho quase exclusivamente 

^ociografico, devido as limitagoes postas pelo material empi- 

rico com que lidam. De fato, geralmente esse material con- 

ceme apenas ao piano sincronico dos processes focalizados e a 

diminuto setor do sistema social global onde esses processes 

se desenvolvem. Limitagoes dessa ordem acham-se presentes 

no material empirico original aqui explorado, relative aos 

professores primarios, aos normalistas e aos professores de 

escolas normais. A fim de supera-las em parte, recorreu-se a 

dados nao originais, referentes a contextos sociais mais am- 

plos. Contudo, tanto esses quanto os dados originalmente le- 

vantados possibilitam trabalhar analiticamente sobretudo no 

piano sincronico — quando se sabe que o piano diacronico e 

o que abre maiores perspectivas de interpretagao dos feno- 

menos focalizados. Por outro lado, os dados originais pro- 

<14) Aspectos aqui apenas tocados colocam-se no primeiro piano 
em outra monografia do autor — A Escola numa Area Metro- 
politana, onde a analise incide predominantemente sobre o com- 
portamento dos professores primarios no interior da escola e 
as relagoes que mantem com os habitantes da area escolar. Dai 
as numerosas remissoes que a esse estudo se farao no decor- 
rer desta monografia. 



— 24 — 

vem de informa^oes dos professores primaries, normalistas 

e professores de escolas normais — pessoas essas que, embo- 

ra estejam no centro dos processos investigados, nao sao as 

unicas neles envolvidas. Bastaria lembrar, a titulo de exem- 

plo, a conveniencia de um estudo direto e sistematico dos 

pais e esposos das professoras primarias, com o que se alar- 

garia a base empirica da interpreta^ao sociologica do magis- 

terio primario, enquanto ocupagao profissional. 

Apesar das apontadas limitagoes do material empirico ori- 

ginal, a analise deste indica claramente que o magisterio pri- 

mario publico estadual, na metropole paulistana, se mostra 

como ocupagao profissional apenas parcialmente integrada a 

uma sociedade de classes, apresentando componentes ligados 

a uma ordem social em transigao. Assim seiido, o material 

empirico original coaduna-se e complementa-se com os dados 

nao coligidos diretamente pelo autor; com os resultados da 

pesquisa de campo em profundidade que efetuou numa esco- 

la primaria publica metropolitana (15); com o conhecimen- 

to ja existente acerca de outros setores da estrutura e da or- 

ganizagao social da metropole paulistana e de outras socie- 

dades que nao a brasileira; etc. O conjunto desses recursos 

empiricos e teoricos da margem, pois, a interpretar o magis- 

terio primario tambem do angulo da dinamica social, embora 

o peso maior desta monografia recaia no piano sincronico — 

o que, em parte por tal fato, faz seu conteudo pender mais 

para o sociografico que para o interpretativo. Em suma, os 

dados disponiveis suportam algumas conclusoes bem consoli- 

dadas e propoem uma serie de explanagoes provisorias, que 

oferecem sugestoes e hipoteses para boa quantidade de pes- 

quisas posteriores sobre o magisterio primario na sociedade 

de classes. 

(15) Cf. nota anterior. 



II 

MAGISTEHIO PRIMARIO: profissao feminina 

A caracterfstica mais flagrante do magisterio primario estA 

no fato de ele consistir numa ocupagao quase exclusivamen- 

te feminina: em 1957 eram mulheres 93,1% das 183 056 pes- 

soas filiadas a essa atividade profissional na sociedade brasi- 

leira (1). Quando se encara os professores primarios como 

membros de uma categoria ocupacional e se pretende contri- 

buir ao estudo sociologico das ocupagoes — como visa a pre- 

sente pesquisa —, a dominancia numerica da mulher nessa 

profissao contem significado bastante relevante. Tal pesquisa 

busca justamente explorar, dentre outros objetivos, certas im- 

plicagdes desse fato, ao investigar, atraves do magisterio pri- 

mario, a participagao da mulher na populagao economicamen- 

te ativa. Tomada por esse aspecto, a pesquisa apresenta-se 

como estudo parcial de tema mais amplo que se designaria 

por mulher e trabalho. Todo este segundo capitulo incide so- 

bre esse tema, ao estudar o magisterio primario como uma 

das principais modalidades de profissionalizagao feminina na 

sociedade brasileira. Focaliza tres aspectos desse fenomeno 

— o estrutural, o ideologico e o motivacional; cuida de certos 

mecanismos de acomodagao, pelas professoras, entre os pa- 

peis domesticos e profissionais que desempenham; e evidencia 

algumas das forgas sociais estimuladoras da profissionaliza- 

gao feminina processada atraves do magisterio primario. 

Mulher e Trabalho 

Interessam aqui, sobremaneira, as cifras disponiveis acer- 

ca da distribuigao dos membros da comunidade nacional pelas 

(1) Cf. Anuario Estatistico do Brasil — 1959, IBGE 
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ocupagoes e por sexo. Uma vez elaboradas, permitem determi- 

nar algumas caracteristicas gerais da populagao brasileira eco- 

nomicamente ativa, inclusive as referentes ao trabalho femi- 

nine. O estabelecimento dessas caracteristicas da uma visao 

de con junto da situagao e possibilita melhor focalizagao do ma- 

gisterio primario como componente da estrutura ocupacional 

global. A seguir, analisam-se alguns dados relatives a essa es- 

trutura, provenientes — como soi acontecer em tais circuns- 

tancias — da elaboragao de cifras consitarias, tendo sido to- 

madas as divulgadas pelo IBGE como resultados das apuragoes 

do Recenseamento de 1950 (2). 

A distribuigao das atividades pelos sexos, no interior do 

sistema de produgao de bens e servigos, constitui apenas um 

caso de diferenciagao intema dos sistemas sociais globais, em 

que o sexo, fator biologico, adquire conotagao social e age co- 

mo forga organizatoria (3). Nas denominadas modernas socie- 

dades civilizadas ocidentais, com estrutura de familia patriar- 

cal ou patriarcaloide com referenda as relagoes entre os se- 

xos, pelo menos no piano das representagoes coletivas ideais a 

mulher adulta reserva-se, tradicionalmente, um complexo de 

atividades "domesticas" nao remuneradas, composto pelos afa- 

zeres do lar e cuidados aos imaturos do grupo familiar; e ao 

homem adulto, um complexo de atividades "profissionais". O 

status total do homem adulto, no sistema estratificatorio socio- 

economico, derivaria fundamentalmente da atividade "profis- 

sional" por ele desempenhada, enquanto o da mulher seria um 

status reflexo, na medida em que derivaria do status total do 

homem "chefe de familia": do pai, quando solteira; e do mari- 

do, quando casada (4). Haveria, portanto, interdependencia 

(2) Para evitar repetir a mesma indicagao, fica entendido que os 
dados sobre o Brasil, nas passagens seguintes deste capitulo, 
salvo mengao local contraria, consistem em calculos sobre ci- 
fras validas para a populagao presente em 1950, publicadas pe- 
lo IBGE. 

(3) Uma discussao desse processo encontra-se em Simone de Beau- 
voir, O Segundo Sexo (2 vols.), trad., Difusao Europeia do Li- 
vro, Sao Paulo, 1960. 

<4) Salvo referencias em contrario, o termo status estara sempre 
significando as diferentes posigoes dos individuos ou grupos 
num determinado sistema social. 
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funcional entre a estratificagao social geral, a estrutura ocupa- 

cional e a estrutura familiar. Entre essa situagao idealmente 

definida e a realidade sempre se verificaram discrepancias. 

Bastaria lembrar, a titulo de exemplo, a esposa do campones 

participante direta da produ^ao agrfcola e o trabalho de mu- 

Iheres em fabricas desde os primordios da Revolugao Indus- 

trial. As discrepancias seriam mais pronunciadas nas baixas 

camadas socio-economicas, enquanto nos estratos mais altos o 

padrao "domestico" tenderia a ser excedido, por vir realizado 

diretamente por servigais. As camadas medias seriam as me- 

nos discrepantes, fenomeno esse analisado por Talcott Parsons 

na sociedade norte-americana (5). A constatagao desse padrao 

"domestico" e dos desvios da realidade social em relagao a ele 

levou Thorstein Veblen a identificar, como um dos simbolos 

de afirmagao do status total da familia e particularmente do 

seu "chefe", a mulher envolvida apenas nas atividades "do- 

mesticas" nao remuneradas e seus "empregados domesticos" 

(quando os tenha), categorizando-os como uma forma de con- 

sumo ostensivo (6). 

Quanto ao trabalho feminino adulto, a realidade social se 

aproximaria de um "continuum" principiado pela categoria 

das mulheres que desempenham apenas atividades "profissio- 

nais", seguida pela das mulheres "donas de casa" sem servi- 

gais e, depois desta, pela categoria das "madames" — mulhe- 

res cujas atividades "domesticas" sao totalmente executadas 

por "empregados domesticos". fisses tres tipos mais os inter- 

mediarios, advindos da combinagao entre eles, oferecem um 

valioso esquema para a investigagao do tema mulher e tra- 

balho. fisse esquema e utilizado na presente pesquisa sob re o 

magisterio primario, porquanto essa atividade propicia a um 

numeroso contingente de mulheres acomodar, ao que tudo in- 

dica, o padrao "domestico" com o padrao "profissional". Ne- 

nhuma originalidade existe nessa adogao, pois tal quadro de 

(5) Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory, The Free Press, 
Glencoe, 1958, cap. V. 

(6) Thorstein Veblen, Teoria de la Clase Ociosa, trad , Fondo de 
Cultura Economica, Mexico, 1951. 
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referenda chega a ser tradidonal na extensa bibliografia de- 

dicada, de uma forma ou outra, ao trabalho feminino. Para 

enumerar uns poucos estudos contemporaneos sobre o assun- 

to, lembrem-se as obras ja dtadas de Simone de Beauvoir e 

Talcott Parsons (7) e as de Viola Klein e Alva Myrdal (8). 

Mengao a parte merece a extensa bibliografia marxista ou de 

inspiragao marxista (9). Convem destacar que aquele esque- 

ma, referindo-se somente as mulheres sodalmente adultas, nao 

indui o padrao "escolar", integrado pelas atividades escolares 

discentes. Reservam-se para o capitulo III algumas considera- 

goes sobre as conexoes entre esse padrao escolar e o padrao 

"profissionar' feminino, bem como entre ele e a categoria so- 

cial formada pelos imaturos. Por outro lado, daquele quadro 

tipologico tambem nao consta um padrao que se chamaria de 

"patologico", por estar fora dos limites de atividades defini- 

das como normais na consciencia coletiva e no qual se classi- 

ficariam a cortesa, a prostituta, etc. 

A expressao "profissional", empregada por falta de outra 

mais adequada e por isso mesmo posta entre aspas, nao signi- 

fica que todas as pessoas sob ela clasificadas estejam partici- 

pando diretamente da produgao de bens e servigos num siste- 

ma economico de mercado. Na verdade, nessa categoria colo- 

cam-se todos os que, nao sendo economicamente inativos, de- 

sempenham atividades nao confinadas ao padrao "domestico". 

Assim, pessoas integradas apenas numa economia de subsis- 

tencia tambem se situariam nessa categoria "profissional". Mas, 

em qualquer condigao, o exercicio das atividades "domesti- 

cas" depende da produgao obtida com as atividades "profis- 

sionais", apesar de aquelas atividades produzirem certos bens 

e servigos no ambito restrito do grupo familiar. Desse modo, 

pessoas limitadas apenas ao padrao "domestico" sao economi- 

(7) Vejam-se os rodapes 3 e 5. 
(8) Viola Klein, The Feminine Character, Kegan Paul, French, 

Trubner & Co. Ltd., London, 1946; e Alva Myrdal e Viola Klein, 
Women's Two Roles: Home and Work. Koutledge & Kegan 
Paul Ltd., London, 1956. 

(9) Para um bom numero de tais textos sobre o assunto, consul- 
te-se a antologia organizada por Jean Freville, La Femme et 
le Communisme, Editions Sociales, Paris. 1951. 
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camente dependentes das participantes do padrao "profissio- 

nal". Compreende-se, portanto, que os conceitos de forga de 

trabalho e de populagao ativa nao as abranjam. Atente-se, 

ainda, ao fato de tais conceitos comprometerem-se cada vez 

mais com o sistema economico de mercado, visto que este 

constitui uma das caracteristicas do sistema urbano-industrial 

— tipo realizado ou que tende a ser realizado pelos sistemas 

sociais globais (10). E' por esse motive que Claude Vimont, 

cuidando da definigao de populagao ativa, relaciona, como di- 

ficuldades dessa tarefa, situagoes representadas por "trabalha- 

dores em tempo parcial, trabalhos de ajuda familiar, traba- 

Ihadores independentes, trabalhadores domiciliares, desempre- 

gados temporarios e individuos a procura de emprego. A de- 

finigao de populagao ativa variara segundo a solugao dada a 

essas questoes... E' sobretudo por ocasiao do registro do tra- 

balho feminino na agricultura que surgem as maiores dificul- 

dades. De fato, e dificil uma definigao exata desse trabalho, 

que freqiientemente se confunde com o trabalho da casa. Por 

isso, ora todas as esposas de agricultores, nao expressamente 

declaradas como inativas, sao computadas como ativas; ora se 

uma solugao inversa a esta; ou ainda se adota uma solugao in- 

termediaria" (11). Em geral, porem, o conceito de populagao 

ativa compreende apenas as pessoas efetivamente participan- 

tes das atividades "profissionais", Assim delimitado, ficaria 

menos inclusive do que o conceito de forga de trabalho, que 

abrange tanto os individuos envolvidos nas ocupagoes "profis- 

sionais" como os afastados dela, mas com capacidade e desejo 

de desempenha-las (12). Em vista da compreensao desses con- 

(10) Vejam-se, dentre outros, Ferdinand Tonnies, Comunidad y So- 
ciedad, trad., Ed. Losada S. A., Buenos Aires, 1947; Wilbert E. 
Moore, Industrial Relations and the Social Order, The Mac- 
millan Co., New York, 1955, esp. cap. XVIII; e Academia de 
Ciencias de la U.R.S.S., Institute de Economia, Manual de Eco- 
nomia Politica, trad., Editorial Grijalbo S. A., Mexico, 1960. 

(11) Claude Vimont, La Population Actava, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1960, p. 12. Preocupagoes analogas sao comuns 
a outras obras sobre o mesmo tema; p. ex. a do Institut National 
d'Etudes Demographiques, Migrations Professionalles, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1957, esp. pp. 21-31. 

(12) Wilbert E. Moore, ob. cit., cap. XIX. 
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ceitos, Wilbert E. Moore considera o apego ao padrao "domes- 

tico" como uma das restrigoes institucionais a maxima utili- 

zagao da mao-de-obra disponivel ou como "perda institucio- 

nalizada,, de recursos de trabalho, ressaltando, contudo, que a 

"forga de trabalho numa dada epoca e relativa a situagao real 

da estrutura institucional dessa fase" (13). 

As cifras censitarias consultadas, relativas a distribuigao 

da populagao brasileira de 1950 por sexo e tipo especifico de 

ocupagao, apresentam certas limitagoes para a avaliagao pre- 

cisa da populagao ativa e da forga de trabalho. Primeiramente, 

na categoria dos "inativos" nao se distinguem dos demais aque- 

les que contam com capacidade e desejo de trabalhar. Em se- 

gundo lugar, os dados referem-se somente as pessoas com 10 

anos e mais de idade, deixando de ser computados indivfduos 

abaixo desse limite cronologico, que possam estar participan- 

do de atividades "profissionais", ernbora o total de pessoas nes- 

sa condigao nao seja, provavelmente, ponderavel. Em terceiro 

lugar, a distribuigao da populagao pelas ocupagoes faz-se se- 

gundo a "ocupagao principal" e como tal "foi considerada a 

unica exercida pelo informante ou aquela que ele declarou 

ser a principal, quando exercia mais de uma" (14). Na apre- 

sentagao do Recenseamento de 1940 define-se de forma mais 

minuciosa a "ocupagao principal": "atividade unica exercida 

pelo declarante ou aquela que, na ocorrencia de mais de uma 

haja sido por ele julgada, no respectivo questionario, de maior 

relevo, do ponto de vista da condigao ou do provento auferi- 

do" (15). Como se verifica, e no nivel psicologico do infor- 

mante ou declarante que repousa a classificagao das pessoas, 

com mais de uma ocupagao, nessa ou naquela categoria ocupa- 

cional. Trata-se de criterio relevante do angulo sociologico, 

por fomecer uma primeira indicagao da auto-identificagao dos 

(13) Wilbert E. Moore, ob. cit., p. 456. 
(14) VI Recenseamento Geral do Brasil — Censo Demografico (1.° 

de Julho de 1950 — Selei?ao dos Principais Dados), IBGE, Rio 
de Janeiro, 1953, p. V da "Nota Previa" 

(15) Recenseamento Geral do Brasil (1.° de Setembro de 1940), S4- 
rie Nacional, vol. II, IBGE, Rio de Janeiro, 1950, p. XXV da 
"Nota Previa". 
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individuos com esse ou aquele tipo de atividade; no caso do 

tema mulher e trabalho, da identificagao maior com o padrao 

"domestico" ou com o padrao "profissional". Admitindo-se a 

obediencia aquela instrugao na coleta dos dados e julgando-se 

a situagao pelos numeros de 1940, o montante de pessoas com 

atividade "suplementar" mostra-se pequeno: num total de 

29 037 849 pessoas com 10 anos e mais de idade apenas 1 341 386 

foram declaradas nessa condigao (16). Uma ultima limitagao 

dos dados compulsados esta numa categoria residual com 

413 333 pessoas cuja "ocupagao principal" nao pode ser pre- 

cisada, por nao terem sido declaradas ou terem sido mal de- 

finidas; mas e uma quantidade, proporcionalmente a popula- 

gao total, bem reduzida (cf. tabela II — 1). 

Dentro das limitagoes apontadas, o quadro seguinte reve- 

la, de modo global, a estrutura ocupacional brasileira, onde se 

destacam o padrao "domestico", feminine, e o padrao "pro- 

fissional", masculino. Observe-se tambem o padrao "escolar", 

consistente nas atividades discentes, que torna mais diferen- 

ciada a estrutura ocupacional e que representa, com referen- 

da a populagao feminina, um outro tipo de afastamento do 

padrao "domestico", alem do constituido pela filiagao ao pa- 

drao "profissional". Os dados originals nao permitem distri- 

buir, por faixas etarias, as pessoas do sexo feminino partici- 

pantes do padrao "escolar". No entanto, supoe-se que a maior 

concentragao dessas pessoas esta na categoria de 10 a 14 anos 

de idade, por causa do acentuado carater seletivo do nosso 

sistema escolar (17). A urbanizagao e a industrializagao tern 

sido historicamente acompanhadas pela extensao quantitativa 

do padrao "escolar", tanto entre a populagao masculina como 

entre a feminina. O desenrolar desses processes na sociedade 

(16) Cf. Recenseamento Geral do Brasil (1.° de Setembro de 1940), 
Serie Nacional, vol. II, pp. 38 e 42. 

(17) Sobre essa caracteristica do sistema escolar brasileiro, vejam- 
se; Anisio Teixeira, Educagao nao e Privilegio, Li v. Jose Olim- 
pio Ed., Rio de Janeiro, 1957; e ' A Escola Brasileua e a Esta- 
bilidade Social", Revista Brasileira de Estudos Pedagngicos, 
vol. XXVIII, n.0 67, 1957; e Florestan Fernandes, "Dados sobre 
a Situagao do Ensino", Revista Brasiliense, n.0 30, 1960, pp. 
67-138. 
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brasileira acarretaria essa mesma conseqiiencia, modificando- 

Ihe a estrutura ocupacional pelo desenvolvimento do padrao 

"escolar". 

II — 1 
Condigao ocupacional das pessoas com 10 anos e mais de idade 

segundo o sexo 

Mulheres Homens Totais Absolutes 

Padrao "domestico" 99,2% 0,8% 13 705 346 
Padrao "profissional" 14,5% 85,5% 16 703 029 
Padrao "escolar" 46,7% 53,3% 2 758 685 
Condigoes inntivas 36,3% 63,7% 2 976 597 
Outras condigoes * 21,3% 78,7% 413 333 

* Outras condigoes, condigoes nao declaradas ou mal definidas. 

A diferenga de criterios adotados na delimitagao da popu- 

lagao ativa torna precaria qualquer comparagao da taxa de 

atividade — ou seja, da proporgao da populagao ativa sob re a 

populagao total — de uma nagao com a de outras, bem como 

das taxas de atividades apresentadas por uma mesma nagao 

em diferentes epocas. Apesar disso, a titulo indicativo os da- 

dos que se seguem possibilitam confrontar a situagao brasilei- 

ra com a de comunidades nacionais onde os processos de ur- 

banizagao e de industrializagao atingiram fases de desenvol- 

vimento de que ainda a comunidade brasileira muito se dis- 

tancia (18). Dentre as taxas de atividade arroladas, as nossas 

sao as menores. Se taxas de atividades mais elevadas consis- 

tirem, como parece, num trago inerente ao sistema urbano-in- 

dustrial, as nossas crescerao com a maior realizagao, pela so- 

ciedade brasileira, desse tipo de sistema. Tratar-se-ia, assim, 

de um processo recorrente. 

<18) Os dados do Brasil sao de 1950, foram arredondados e nao 
incluem os 413 333 casos englobados na categoria "outras con- 
digoes, condigoes mal definidas e condigao nao declaradas". 
Os demais dados foram copiados, com adaptagao, do Institute 
National d'Etudes Demographiques, ob. cit., e referem-se a 1954 
para a Franga, 1947 para a Holanda, 1956 para a Gra-Bretanha 
e 1955 para os Estados Unidos. 
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II — 2 
Populagao total, populacao ativa e taxa de atividade por sexo 

Populagao Geral: Franga Holanda Gra-Bret. E.U.A. Brasil 

Total (em milhares) 42 900 9 625,5 49 812 171 813 51 944 
Ativa (em milhares) 20 670 3 866,4 24 107 68 896 16 703 
Taxa de atividade 48,2% 40,2% 48,4% 40,1% 32,2% 
Populagao Masculina: 
Total (em milhares) 20 664 4 791,4 23 980 81 600 25 885 
Ativa (em rnilhares) 13 074 2 922,8 16 188 48 090 14 283 
Taxa de atividade 63,2% 61,0% 67,5% 58,9% 55,2% 
Populagao Feminina: 
Total (em milhares) 22 236 4 834,1 25 832 82 700 26 059 
Ativa (em milhares) 7 596 943,6 7 919 20 806 2 420 
Taxa de atividade 34,2% 19,5% 30,7% 25,2% 9,3% 

Particularmente importante para os objetivos deste estu- 

do sao as taxas de atividade feminina de fases anteriores das 

comunidades nacionais mais urbanizadas e industrializadas do 

que a brasileira, por apoiarem a hipotese de a participagao cres- 

cente da mulher no padrao de atividades "profissionais" con- 

sistir em mais uma caracten'stica do desenvolvimento dos sis- 

temas sociais globais para o tipo urbano-industrial, caindo 

tambem na categoria dos processes recorrentes e levando a 

pensar o trabalho feminino "profissional" em termos das ca- 

racterfsticas desse tipo de sistema social. As series historicas 

seguintes referem-se ao piano diacronico desse processo (19). 

II 3 
Taxas de atividade feminina 

Holanda Gra-Bretanha Estados Unidos Alemanha 
Data Taxa Data Taxa Data Taxa Data Taxa 
1889 15,5% 1901 24,9% 1910 17,4% 1882 24,3% 
1899 16,8% 1911 25,7% 1920 16,3% 1907 30,5% 
1909 18,3% 1921 25,5% 1930 17,6% 1925 35,6% 
1920 18,2% 1931 26,9% 1940 19,6% 1933 34,3% 
1930 19,1% 1951 27,2% 1950 21,8% 1939 36,3% 
1947 19,5% 1956 30,7% 1955 25,2% — — 

Do quadro acima nao consta uma serie historica do mes- 

mo fenomeno no Brasil devido a grande vulnerabilidade das 

<19) Dados transcritos, com adaptagao, do Instltut National d'Etu- 
des Demographiques, ob. cit. 
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taxas de atividade feminina que viessem a ser calculadas pe- 

los dados dos recenseamentos anteriores a 1950. For exemplo^. 

na apuragao do Censo de 1940 mais de 10% da populagao fe- 

minina com 10 anos e mais de idade tern sua "atividade ou 

condigao nao declarada" (20), tomando muito arriscada a 

avaliagao da taxa de atividade feminina dessa epoca. Entre- 

tanto, na sociedade brasileira o piano diacronico dos proces- 

sos sociais pode, as mais das vezes, ser apreendido pelo sin- 

cronico, dada a coexistencia de tempos sociais diferentes. Par- 

tindo desse pressuposto, as areas brasileiras mais urbanizadas. 

e industrializadas deveriam mostrar-se com taxas de ativida- 

de feminina maiores do que as das areas menos "desenvolvi- 

das". E, de fato, e o que se constata pelas cifras abaixo, den- 

tre as quais sobrelevam as da cidade de Sao Paulo, que "re- 

presenta, de maneira tfpica, o que acontece com a organiza- 

gao social e a diferenciagao economica de comunidades rela- 

tivamente desenvolvidas, que fazem parte de sociedades sub- 

desenvolvidas" (21). 

II — 4 
Populagao feminina — total e ativa — e taxas 

de atividade feminina (22) 

Populagao Populagao Taxa de 

Total Ativa Atividade 

Regiao Norte 904 988 70 367 7,8% 
Regiao Nordeste 6 387 538 487 487 7,6% 
Regiao Leste 9 554 162 909 340 9,5% 
Regiao Sul 8 364 895 904 363 10,8% 
Regiao Centro-Oeste 847 813 27 344 3,2% 
Estado de Sao Paulo 4 485 817 1 036 549 23,1% 
(Ex)Distrito Federal 1 214 661 236 889 19,5% 
Municlpio de Sao Paulo 1 112 131 253 234 22,8% 
BRASIL 26 059 396 2 498 878 9,6% 

(20) Cf. nota n.0 16, pp. 38 e 41. 
(21) Florestan Fernandes, Mudangas Sociais no Brasil, Difusao Eu- 

ropeia do Livro, Sao Paulo, 1960, p. 272. A obra quase toda 
versa sobre diferentes aspectos das transformagoes por que 
passa a estrutura da sociedade brasileira, no sentido da sua 
urbanizagao e industrializagao. 

(22) A populagao ativa feminina brasileira, na tabela II — 4, e pou- 
co maior do que a das tabelas anteriores, devido a variagao no 
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Um modo variante de avaliagao da participagao da mu- 

Iher brasileira no padrao de atividades "profissionais", utili- 

zado no quadro proximo, consiste no calculo da proporgao fe- 

minina na populagao ativa total. Os resultados assim conse- 

guidos nada mais fazem do que repetir, sob outra forma, os 

expostos nas tabelas anteriores: evidenciam a pequena pene- 

tragao da mulher na populagao ativa brasileira, em compa- 

ragao com o sucedido em outras comunidades nacionais, "de- 

sen volvidas"; traduzem as diferenciagoes internas a socieda- 

de brasileira nesse aspecto; e suportam as mesmas conside- 

ragoes acerca da relagao entre montante de atividade "profis- 

sional" feminina e evolugao do sistema social global para o 

tipo urbano-industrial. 

II — 5 
Distribui^ao da popula^ao ativa segundo o sexo 

Mulheres Homens Populagao ativa . 
% % total (em milhares) 

FRANCA (em 1954) 36,7 63,3 20 670 
HOLANDA (em 1947) 24,4 75,6 3 866,4 
GRA-BRET. (em 1956) 32,8 67,2 24 107 
BRASIL (em 1950): 15,0 85,0 16 703 
E.U.A. (em 1955) 30,2 69,8 68 896 
Regiao Norte 12,1 87,9 579 
Regiao Nordeste 12,6 87,4 3 863 
Regiao Leste 14,8 85,2 6 131 
Regiao Sul 15,4 84,6 5 880 
Regiao Centro-Oeste 5,2 94,8 518 
Estado de Sao Paulo 33,1 66,9 3 128 
(Ex)Distrito Federal 24,8 75,2 954 
Municipio de Sao Paulo 31,4 68,6 807 

Embora perfaga apenas 15% da populagao ativa brasilei- 

ra, o contingente feminino acha-se disperse por mais de 85% 

das 201 ocupagoes "profissionais" arroladas pelo IBGE numa 

apuragao especifica do Censo de 1950 (23), Muitas dessas 

total numerico da categoria residual formada pelas "atividades 
nao compreendidas nos demais ramos, atividades mal defini- 
das ou nao declaradas". 

(23) Publicada no Anuario Estatistico do Brasil — 195B, pp. 32-35. 
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ocupa^oes chegam a ser irrelevantes, dado o pequeno numero 

de pessoas a elas filiadas. For isso, a tabela seguinte, se in- 

teressa como evidencia da distribuigao da populagao ativa fe- 

minina por aquelas ocupaQoes, nada indica a respeito das ati- 

vidades "profissionais" onde maior se faz a concentragao da 

mao-de-obra feminina. 

II — 6 
Distribuigao das ocupagdes "profissionais" 

segundo a participa^ao feminina 

Participagao feminina N.0 de ocupagoes 
100% 0 

75% H 100% 17 
50% i- 75% 8 
25% h- 50% 13 
15% H 25% 8 
10% i— 15% 10 
5% H 10% 28 
0% - 5% 87 

0% 30 

Agrupando, porem, algumas dessas ocupagoes consegue- 

se delinear seis complexos de atividades "profissionais" onde 

se localizam 77,8% da populagao ativa feminina. Cada um 

desses complexos indicaria um sub-tipo social, em que se par- 

ticularizaria o tipo representado pela mulher em exercicio 

de atividades "profissionais". fisses complexos tornariam mais 

detalhado o quadro tipologico conveniente a pesquisas socio- 

logicas do tema mulher e trabalho. Dois desses complexos for- 

mam-se de atividades "nao-manuais" e a eles correspondem o 

tipo social de professora e o de "escrituraria". fiste ultimo se- 

ria composto pelas datilografas, caixas e tesoureiras, taquigra- 

fas, perfuradoras de apuragao mecanica, contadoras e guarda- 

livros, auxiliares de escritorio e de administragao em gerai. 

Os quatro complexos restantes sao integrados por atividades 

"manuais" e dariam os tipos sociais de "camponesa", referente a 

trabalhadoras agricolas e de enxada e trabalhadoras de pecua- 

ria; "tecela", relative a pessoas participantes de diversas espe- 

cializagoes da produgao textil — tecelas propriamente ditas, 



— 37 — 

cardadoras e penteadoras, magaroqueiras, bobinadoras e es- 

puladoras, fiandeiras, urdidoras e remetedoras, cordoeiras, al- 

vejadoras e tintureiras, acabadoras de pano e estampadoras; 

"costureira", abrangendo alfaiates e costureiras, rendeiras, bor- 

badeiras e cerzideiras; e, por fim, a "empregada domestica", 

incluindo cozinheiras, amas e copeiras, lavadeiras e engoma- 

deiras. Excetuando-se a professora, a identificagao dos demais 

tipos tem muito de impressionista, fato manifesto nos proprios 

nomes a eles atribindos, que deixam a desejar quanto a ade- 

quagao. Acredita-se, entretanto, que haja nisso algum valor 

como ponto de partida para um estudo sociologico sistemati- 

co da "trabalhadora" brasileira, cujo empreendimento levasse 

em conta a relevancia numerica dos tipos femininos "profis- 

sionais". Os seis tipos formulados cobrem os seguintes con- 

tingentes: "empregadas domesticas"- — 734 492; "camponesas" 

(24) — 718 485; "costureiras" — 203 109; "tecelas" — 165 005; 

professoras — 140 525; "escriturarias" — 123 099. 

De modo proposital foram deixadas de lado cifras refe- 

rentes ao trabalho profissional feminino nas comunidades na- 

cionais de economia coletivista, devido as diferengas existen- 

tes entre elas e as nagoes com estrutura economica capitalis- 

ta ou pre-capitalista, tanto a respeito dos mecanismos regu- 

ladores da utilizagao da forga de trabalho como com referen- 

da a ideologia dominante acerca do "trabalho" da mulher. To- 

davia, como ilustragao apresentam-se as seguintes proporgoes 

de mulheres no total da populagao ativa da U.R.S.S.: 27 em 

1929, 38 em 1940, 47 em 1950 e 45 em 1955 (25). 

Mulher e Magisterio 

O tipo social professora realiza-se dominantemente atraves 

do magisterio primario: em 1950, das 140 525 professoras bra- 

(24) Principalmente a respeito desse contingento feminino e que se 
impoem todos os cuidados na exploragao das cifras censitarias. 

(25) Cf. Institut National d'Etudes Demographiques, ob. cit. Sobre 
a ideologia socialista relativa a questao, dentre outros, vejarm 
se Jean Freville (org.), ob. cit.; e Rudolf Schlesinger (org.), 
Changing Attitudes in Soviet Russia: the Family in the U.R.S.S. 
— Documents and Readings, Routledge & Kegai Paul Ltd., 
London, 1949. 
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sileiras, 104 348 lecionavam em escolas primarias. Tal fato se 

explica, em grande parte, pela estrutura do nosso sistema es- 

colar, onde os cargos docentes em escolas primarias sao mui- 

to mais numerosos do que os das escolas de nivel mais eleva- 

do. Mas esse tra^o estrutural nao explica inteiramente a si- 

tuagao traduzida na tabela II — 7, onde se percebe que o con- 

tingente feminine de outros ramos da categoria docente do 

nosso sistema escolar, embora atingindo proporgdes relativa- 

mente altas, fica bem aquem da taxa que ele alcanga no setor 

das escolas primarias (26). 

II — 7 

Participa^ao feminina no corpo docente das escolas 
brasileiras de nivel medio em 1959 

Escolas Mulheres Total 

Secundarias 44,1% 53 284 

Comerciais 21,5% 14 370 

Normals 67,0% 12 301 

Industrials 37,8% 6 063 

Agrlcolas 20,2% 919 

Vendo-se a participacao feminina na categoria docente do 

sistema escolar como manifestagao da profissionalizagao cres- 

cente da mulher em nossa sociedade, levanta-se o problema de 

saber se as forgas sociais sustentadoras da tradicional predo- 

minancia feminina nas posigoes docentes das escolas primarias 

estao operando tambem nas outras categorias docentes, porem 

a partir de epoca mais recente. Realmente, a expansao do nos- 

so sistema escolar, na medida em que acarreta um aumento 

das posigoes docentes, significa alargamento de uma area do 

mercado de trabalho que tern aproveitado as mulheres mais 

do que aos homens. E' o que os numeros abaixo revelam, evi- 

denciando que o ritmo porcentual da penetragao feminina no 

(26) Quadro II — 7 cf. Anuario Estatistico do Brasil — 1959. 
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-corpo docente das escolas nao primarias tem sido maior do que 

o ocorrido no setor do ensino primario fundamental comum — 

fato compreensi'vel pela quase saturagao desse setor pelo con- 

tingente feminino (27). 

II — 8 
Particlpa^ao feminina no corpo docente do sistema escolar 

Mulheres Total Mulheres Total 

1935 1954 

Ensino primario 
fundamental comum 87,1% 60 003 92,8% 147 955 

Demais tipos de ensino 34,7% 31 539 45,2% 115 712 

Considerando-se diacronicamente a profissionalizagao fe- 

minina, enquanto processada pela ocupagao das posigoes con- 

tidas no sistema escolar em conjunto, o magisterio primario 

apresenta-se — conforme se infere no quadro II — 9 — como 

campo tradicional e generico a sociedade brasileira, de parti- 

cipagao feminina na populagao economicamente ativa. Essa 

situagao se deve, como se mostrara, as possibilidades que o 

magisterio primario oferece a acomodagao, quando nao a in- 

tegragao, entre papeis domesticos e profissionais. Tais possi- 

bilidades residem na disseminagao de estabelecimentos de en- 

sino primario pelas comunidades locais brasileiras; no perio- 

do relativamente curto do horario diario de trabalho docen- 

te; na escolarizagao relativamente pouco avangada exigida pa- 

ra o preenchimento dos cargos docentes; na validagao ideolo- 

gica do magisterio primario como profissao feminina; etc. Al- 

gumas dessas caracteristicas da estrutura e do funcionamento 

do sistema escolar primario brasileiro vem-se firmando nos sis- 

temas escolares acima do primario, a medida que eles se de- 

mocratizam pela sua expansao quantitativa. Desse modo, e de 

preverem-se maiores taxas de participagao feminina nas de- 

(27) No quadro II — 8, dados sobre 1935 cf. Anuario Estatistico do 
Brasil — ano V — 1930-40, IBGE; e sobre 1954 cf. O Ensino no 
Brasil em 1951-1954, Ministerio da Educagao e Cultura. 
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mais categorias docentes do sistema escolar em conjunto, onde 

se ampliarao as possibilidades integrativas entre a condigao 

tradicional e idealmente definida para a mulher e a vincula- 

gao desta aos papeis profissionais. Para isso, a generica e tra- 

dicional predominancia feminina no corpo docente das esco- 

las primarias oferece rico acervo de experiencias sociais de 

que se valera a categoria de sexo feminino e, ainda — por tra- 

tar-se de experiencias positivas —, fornecera estimulo a essa 

II — 9 
Porcentagem feminina no corpo docente das escolas primarias 

1940 1948 1957 

Hondonia — 79 84 
Acre 90 93 91 
Amazonas 83 91 91 
Rio Branco — 82 73 
Para 97 98 96 
Amapa — 78 87 
Maranhao 89 93 92 
Piaui 87 93 87 
Ceara 95 95 96 
Rio Grande do Norte 92 93 96 
Paraiba 95 97 98 
Pernambuco 93 95 97 
Alagoas 93 97 96 
Sergipe 97 97 98 
Bahia 93 96 94 
Minas Gerais 96 96 97 
Espirito Santo 95 95 96 
Rio de Janeiro 97 98 98 
(Ex)Distrito Federal 88 93 96 

Sao Paulo 93 95 92 
Parana 86 94 92 
Santa Catarina 79 85 85 
Rio Grande do Sul 78 85 87 
Mato Grosso 84 87 86 
Goias 80 86 86 
BRASIL: 
Total Geral 72 670 100 661 183 056 

Total Feminino 65 664 93 894 170 376 

% Feminina 90,4 93,3 93,1 
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maior profissionalizagao da mulher pela competigao pelos car-- 

gos docentes do sistema escolar global (28). 

O balango de tendencias conservadoras e inovadoras, ge-- 

rais ao sistema social global e envolvendo o magisterio pri- 

mario, manifesta-se ja no trago estrutural do sistema esco- 

lar primario publico estadual, consistente no fa to de que — 

nao obstante serem a esmagadora maioria dentre os ocupan- 

tes dos cargos remunerados desse sistema — as mulheres se 

encontram em minoria nos estratos detentores de maior po-- 

der, inerentes a hierarquia interna institucionalizada de tal 

sistema. A afirmagao restringe-se ao sistema formado pelas 

escolas primarias mantidas pelo Poder Publico Estadual, no- 

Estado de Sao Paulo inteiro, mais os orgaos administrativos- 

dessas escolas. Apenas como hipotese se pode generalizar a 

conclusao, pois nao se conseguiram dados relatives a outros- 

sistemas do mesmo tipo, analogos as cifras constantes da ta- 

bela seguinte, onde se arrolam as principais posigoes do sis- 

tema escolar primario publico estadual de Sao Paulo, com- 

concentragao progressiva de poder (29). 

II — 10 

Participagao feminina em diversas posigoes do sistema escolar 
primario publico estadual de Sao Paulo 

Cargos Mulheres Total 

Professor Primario 93,3% 34 205 
Diretor de Grupo Escolar 32,6% 1 444 
Inspetor Escolar 5,9% 236 
Delegado de Ensino 2,2% 45 

A analise dos papeis desempenhados pelo professor, no 

piano institucionalizado da escola primaria publica, mostra 

que deles fazem parte algumas atividades de natureza admi- 

(28) Na tabela II — 9, cifras sobre 1940 e 1948 cf. Sinopse Regional 
do Ensino Primario Fundamental Comum: Dados Retrospec- 
tives — 1940-1957, Ministerio da Educagao e Cultura; e sobre 
1957 cf. Anuario Estatistico do Brasil — 1959. 

(29) Tabela II — 10 cf. informagoes da Secretaria da Educagao do 
Estado de Sao Paulo, relativas a princlpios de 1961 e apenas 
aos ocupantes efetivos dos cargos arrolados. 
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nistrativa, ao lado das atividades propriamente docentes. Com 

referenda a estas, tais tarefas administrativas aparecem co- 

mo secundarias e reduzidas e sempre subordinadas as do di- 

retor, do inspetor e do delegado (30). Desse modo, ve-se no 

quadro anterior outro trago estrutural do sistema escolar pri- 

mario publico estadual, const!tufdo pela predominancia fe- 

minina nas posigoes de "execugao" e pela masculina nas de 

"diregao". Em outras palavras, as relagoes assimetricas en- 

tre os sexos repetem-se na estrutura desse sistema social par- 

cial, refletindo ele identicas orientagoes do sistema social glo- 

bal onde se insere. A mesma caracteristica evidencia-se em 

outros sistemas restritos, consistentes em empresas com pon- 

deravel parcela feminina dentre os sens membros 

Fatores comuns, intimamente conexos, agiriam nessas em- 

presas e no sistema escolar primario publico estadual, produ- 

zindo o mesmo padrao organizatorio com respeito as relagoes 

entre os sexos. Tais fatores ligar-se-iam, de um lado, a requi- 

sites de funcionamento do sistema social restrito consistente na 

empresa, impositores de condigoes para o preenchimento dos 

cargos de "diregao" e para a adequada realizagao das ativida- 

des correspondentes — condigoes essas para as quais as mu- 

Iheres se achariam menos ajustadas do que os homens. Pren- 

der-se-iam, por outro lado, ao funcionamento do sistema social 

global, sobretudo a diferenciagao sexual bastante rigida. No 

capitulo III se sondarao alguns fatores sociais especi'ficos, res- 

ponsaveis pela fraca participagao feminina nos niveis hierar- 

quicos superiores da estrutura de poder interna ao sistema 

escolar primario do Governo Estadual de Sao Paulo. Adian- 

te-se que o fenomeno sera analisado como produto de acomo- 

dagao entre o padrao domestico de atividades — ideal e tra- 

dicionalmente definido para as mulheres adultas — e os pa- 

peis profissionais a que as professoras se filiam. Essa carac- 

teristica estrutural do sistema escolar primario publico esta- 

dual de Sao Paulo nao e semelhante apenas a constatada em 

(30) Na obra ja indicada, cap. II, o autor estudou os papeis exe- 
cutados pelos membros de uma escola primaria publica esta- 
dual. 
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empresas brasileiras, mas aparece como mais ou menos ti'pi- 

ca aos sistemas urbano-industriais capitalistas em geral. 

A situagao norte-americana atual contem grande signifi- 

cado empfrico e teorico para o assunto em foco, porque ocor- 

re no extreme maximo ate entao atingido pelo desenvolvi- 

mento historico desse tipo de sistema social global. Referin- 

do-se a ela, Talcott Parsons — que fala da especializagao dos 

papeis dos membros adultos da familia nuclear (os do mari- 

do-pai e os da esposa-mae) como constituindo o eixo "instru- 

mental-expressivo" desse sistema restrito — poe em relevo a 

recorrencia daquele modelo organizatorio na estrutura global 

da forga de trabalho; "A distribuigao das mulheres na forga 

de trabalho claramente confirma a diferenciagao dos papeis 

ligados ao sexo. Assim, nos niveis mais elevados, as ocupa- 

goes femininas tipicas sao as de professora, assistente social, 

enfermeira, secretaria-particular e recepcionista. fisses papeis 

tendem a possuir acentuado cunho expressive e freqiiente- 

mente a ser "auxiliares" ou "subsidarios" ("supportive") dos 

papeis masculinos. Na organizagao ocupacional, eles sao ana- 

logos ao papel de esposa-mae na familia. E' muito menos co- 

mum encontrarem-se mulheres nos papeis da "alta adminis- 

tragao" e nos papeis tecnicos mais especializados e "impes- 

soais". Mesmo nas profissoes "liberais" observam-se diferen- 

ciagoes semelhantes, por exemplo na medicina, onde as mu- 

lheres estao grandemente concentradas nos ramos da pedia- 

tria e psiquiatria, havendo poucas como cirurgias" (31). Es- 

ta-se, pois, diante de um estado do sistema social global mar- 

cado pela integragao entre sistemas sociais familiais e siste- 

mas de ocupagoes profissionais. Imposigoes integrativas, li- 

gadas a forgas mantenedoras do equilibrio interno do sistema 

social global, nao so limitam o montante da participagao fe- 

minina no sistema de ocupagoes profissionais, como tambem 

dirigem a profission^lizagao da mulher para certos setores 

(31) Talcott Parsons, "The American Family: its Relations to Per- 
sonality and to the Social Structure", cap. 1 de Talcott Par- 
sons, Robert F. Bales e outros. Family, Socialization and In- 
teraction Process, The French Press, Glencce, 19513, p. 15. 
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desse sistema — aqueles que, como o magisterio primario,. 

propiciam maiores possibilidades integrativas entre os papeis 

femininos domesticos e profissionais. 

Magisterio Primdrio e Casamento 

Dados originals levantados confirmam a tendencia geral 

da composigao sexual do magisterio primario, constatada no 

ambito nacional e estadual: apenas uma pequena minoria — 

4% — dos mestres de escolas primarias mantidas pelo Governo 

do Estado, no municipio de Sao Paulo, e masculina. Para o 

presente estudo do magisterio primario, enquanto exploragao 

parcial do tema mulher e trabalho, o estado civil das professo- 

ras assume grande relevancia, porquanto solteiras e casadas 

encontram-se em situagoes diferentes com respeito as pressoes 

advindas da vinculagao feminina ao complex© de atividades 

domesticas e ao de atividades profissionais, aqui representado 

pelo magisterio primario. Casamento e profissao implicam, pa- 

ra a mulher, na adogao de dois conjuntos de papeis diversos, 

cuja integragao nem sempre se efetua — o que traduz incon- 

sistencias do sistema social global. Acomodagoes entre aque- 

les papeis abertos as mulheres adultas processam-se funda- 

mentalmente por tres modos distintos: sucessao cronologica en- 

tre fases da vida do individuo — a primeira caracteriza pelo 

celibato e trabalho profissional e a segunda, pelo casamento e 

abandon© dos papeis profissionais; filiagao simultanea do in- 

dividuo ao padrao profissional e ao padrao domestico plena- 

men te realizado com o matrimonio; e permanencia do indivi- 

duo no padrao profissional e na condigao celibataria. 

Numeros censitanos, relatives a sistemas urbano-industriais 

os mais avangados, mostram as mulheres casadas participando, 

em escala bem menor do que as solteiras, da populagao eco-- 

nomicamente ativa — fenomeno esse explicavel, ao menos em 

parte, pelas maiores dificuldades daquelas acomodarem seus 

papeis domesticos com os papeis profissionais (32). No caso do 

(32) Cf. ensaio de Parsons, citado na nota 30; Alva Myrdal e Viola: 
Klein, ob. cit.; e artigos reunidos no n.0 5 de 1961 de Esprit. 
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magisterio primario investigado na Capital de Sao Paulo veri- 

Jica-se, porem, uma tendencia a vinculagao simultanea das pro- 

fessoras a ambos os tipos de papeis, como se nota pela grande 

quantidade de mestras casadas — conforme o quadro proximo 

— e pelas aspiragdes matrimoniais da maioria das professo- 

ras ainda solteiras. Tal tendencia traduz as grandes possibili- 

dades integrativas entre papeis domesticos e seus papeis pro- 

fissionais atuais, representados estes pela docencia em esco- 

las primarias — possibilidades essas muito maiores do que as 

inerentes a muitos outros setores da estrutura do mercado de 

trabalho. v 

Distribui^ao das professdras primarias estaduais do municipio 
de Sao Paulo, segundo o estado civil 

O material colhido nao permite identificar a quantidade de 

professoras que, com o matrimonio, deixaram o magisterio pri- 

mario e se recolheram aos papeis domesticos. Todavia, alguns 

dados coligidos fornecem indicagoes indiretas sobre os fato- 

res desse abandono do padrao profissional: a julgar pelas de- 

claragoes das professoras pesquisadas, a serem analisadas logo 

mais adiante, a maioria delas nao se desvincularia da popula- 

gao economicamente ativa — seja pelas pressoes de ordem fi- 

nanceira que sofre, seja pelas motivagoes mais profundas ao 

trabalho profissional que possui. Tais fatos nao significam, en- 

tretanto, ausencia de interferencia da "carreira profissional" 

no processo de ajustamento da categoria formada pelas profes- 

soras primarias ao padrao domestico, plenamente alcangado 

com o casamento. Ao que tudo indica, um caso dessa interfe- 

rencia esta nas maiores proporgoes de solteiras dentre as pro- 

fessoras primarias estaduais do municipio de Sao Paulo, em con- 

fronto com o sucedido, em faixas etarias correspondentes, na 

populagao paulistana feminina em geral: 

II — 11 

Solteiras 
Casadas 
Viuvas e Desquitadas 

46,0% 
49,7% 

4,3% 
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II — 12 
Proporgoes de solteiras em diversas categorias de idade 

Idade em anos Populagao Professoras 
completes* paulistana primarias 

20 a 29 42,3 68,7** 
30 a 39 17,0 31,6 
40 a 49 10,4 37,3 
50 a 59 7,7 50,0 
60 a 69 6,4 50,0 

* Em 1950 para a populagao paulistana (Fonte: IBGE) e em 1959 
para as professoras. 

** Incluidas algumas professoras com 19 anos. 

Ressalvando a diferen^a entre as datas a que se referem as 

series de proporgoes acima, pode-se interpretar as taxas mais 

altas de celibato no magisterio primario como manifestagao 

do fenomeno registrado para populagoes femininas totals de 

comunidades inclusivas, relative as diversas idades de casa- 

mento, maiores nos estratos socio-economicos mais elevados 

(33). E, conforme se vera no capltulo V, o magisterio prima- 

rio escalona as professoras nas camadas socio-economicas me- 

dias. Considerando-o como "carreira profissional", caberia pen- 

sa-Io como uma das forgas especificas responsaveis pela corre- 

lagao entre posigao na estratificagao socio-economica e idade 

de casamento. 

Aspectos da "carreira"- das professoras serao analisados 

em passagens posteriores e por isso no momento simplesmente 

se apontam os que provavelmente Ihes influi no estado civil, 

conservando-as por mais tempo no status celibatario. De im- 

cio, lembre-se que o sistema escolar primario publico estadual 

(33) Reconhecendo a precariedade do nlvel de escolarizagao como 
indice de status socio-economico, a tltulo de aproximagao do 
fenomeno acima apontado transcrevem-se aqui as idades me- 
dias de casamento das mulheres paulistanas em geral, obti- 
das em pesquisa executada por Bertram Hutchinson e divulga- 
das em Mobilidade e Trabalho — um Estudo na Cidade de Sao 
Paulo, M.E.C., INEP, Rio de Janeiro, 1960, p. 106; Nenhuma 
instrugao — 20,6 anos; instrugao primaria — 21,5 anos; ins- 
trugao secundaria (sic) — 22,0 anos; instrugao universitaria 
— 26,5 anos. 
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conta com unidades de ensino situadas em zona rural ou ci- 

tadina de todos os municlpios paulistas, havendo a possibili- 

dade de transferencias das professoras de uma cidade para ou- 

tra, segundo os seus propositos pessoais e obedecidas as nor- 

mas estatutarias, independentemente da localizagao dos esta- 

belecimentos. Como as professores se aproveitam dessa possi- 

bilidade, a mobilidade geografica dessas pessoas e bastante pro- 

nunciada, permanecendo elas pouco tempo em cada comunida- 

de, em geral do "interior" do Estado. Desse modo, tal aspecto 

do funcionamento do sistema escolar nao Ihes favorece o esta- 

belecimento de relagoes estaveis e diversificadas nas comuni- 

dades onde viveram, o que parece repercutir negativamente- 

em seu "campo matrimonial", por serem as professoras espe- 

cie de "estranhos sociologicos" nessas comunidades (34). Alem 

disso, como o magisterio primario carrega prestigio ocupacio- 

nal relativamente elevado — do que tambem se cuidara no ca- 

pitulo V — o nivel de aspiragao de casamento das professoras, 

concernente a ocupagao do conjuge masculino, coloca-se ainda 

mais alto e, portanto, nem sempre pode ser satisfeito nas pe- 

quenas comunidades interioranas, onde elas passam boa parte 

da sua mocidade, dada a estrutura profissional dessas comu- 

nidades. Finalmente, o fator talvez capital: a "independencia" 

financeira da professora, conseguida com a sua filiagao ao pa- 

drao profissional — com a garantia, para as efetivas no funcio- 

nalismo publico, da continuidade dessa situagao. Esse fator ali- 

viaria a professora das impulsoes economicas ao casamento, a 

tal ponto que este e o magisterio primario, pelas fungoes eco- 

nomicas desempenhadas no universo social feminino, podem 

apresentar-se, para muitas das professoras, como equivalentes 

ou alternativas funcionais (35). 

(34) "Sociological stranger": expressao aplicada as relagoes dos pro- 
fessores com a comunidade local, por Robert J. Havighurst e 
Bernice L. Neugarten, Society and Education, Allyn and Bacon 
Inc., Boston, 1958, p. 381. A nogao e utilizada na analise da 
mesma situagao por Wilbur B. Brookover, A Sociology of Edu- 
cation, American Bookn Co., New York, 1955, pp. 237-253. 

(35) Nogao cf. Robert K. Merton, Social Theory and Social Stru- 
cture, The Free Press, Glencoe, 1957, p. 52. 



A interferencia da "carreira profissional" no ajustamento 

.das professoras primarias ao padrao domestico, pelo desempe- 

nho dos papeis de esposa, parece fazer-se principalmente pelo 

retardamento da idade de casamento e pela seletividade do con- 

juge segundo o estrato socio-economico a que pertenga — e 

nao chegaria a se proper como alternativa incompativel ou 

quase incompativel com o matrimonio. E' em termos de alter- 

nativas dessa natureza que viveram ate epoca recente as pro- 

..fessoras norte-americanas, devido as expectativas comunitarias 

fortemente opostas ao exericio do magisterio por mulheres ca- 

sadas (36). Ao contrario, ao que tudo indica, expectativas com 

tal conteudo nunca se firmaram entre nos. E, no presente, as 

aspiragoes matrimoniais da maior parte das professoras esta- 

duais investigadas no muniefpio de Sao Paulo — abaixo resu- 

midas — evidenciam estarem elas sujeitas as mesmas expecta- 

tivas dirigidas as mulheres "comuns". Nessas expectativas co- 

munitarias reside, portanto, mais um fa tor positivo a acomo- 

dagao, quando nao a integragao, entre papeis domesticos e pro- 

fissionais pelo contingente feminino filiado ao magisterio pri- 

rmario — em ultima analise, positivo a profissionalizagao da mu- 

Iher atraves dessa ocupagao. 

II — 13 

Pretende contrair matrimonio? 

Idade* Sim Nao 

menos de 30 35,3% 2,6% 
30 a 40 25,1% 11,8% 
mais de 40 2,6% 22,4% 

Totais 63,2% 36,8% 

* Anos completes em 1960. 

r(36) Cf. referencia bibliografica do rodape n.0 34. Tambem cf. Wil- 
lard Waller, The Sociology of Teaching, John Wiley & Sons, 
New York, 1932, esp. p. 418. Um relate ligeiro e fragmentario 
da situagao atual, confrontada com a passada, encontra-se em 
John H. Chilcott, "The School Teacher Stereotype: a New 
Look", The Journal of Educational Sociology, vol. 34, n.0 9, 
1961, pp. 389-90. 
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Quanto as professoras casadas investigadas, pouco mais nu- 

merosas do que as solteiras na metropole paulistana, a epo- 

ca do seu matrimonio — calculada na tabela segninte pelo 

seu tempo de exercicio do magisterio primario — corrobora as 

explicagoes aventadas sobre a influencia da "carreira" na par- 

ticipagao das professoras nos papeis de esposa: apenas uma 

minoria se casou antes de comegar a lecionar; e uma grande 

proporgao so depois de varios anos de tal trabalho profissional. 

Nao obstante, e bastante significativo o fato de a maior par- 

te das professores estudadas estar casada ou pretender o ma- 

trimonio, porque e no setor formado pelas casadas que mais 

intensamente incidem as pressoes e dificuldades para a aco- 

modagao entre as papeis domesticos e profissionais na cate- 

goria composta pelas professoras primarias em geral. 

II — 14 
Distribui^ao porcentual acumulada das professoras 

segundo a epoca do casamento* 

Tempo de exercicio % 
Antes do inlcio 12,1 
Antes de 2 anos 24,2 
Antes de 5 anos 58,5 
Antes de 10 anos 85,8 
Antes de 15 anos 94,9 
Antes de 21 anos 100,0 

* Incluidas as viuvas e desquitadas. 

Atividades Domesticas e Profissionais 

Uma das dimensoes da diferenciagao interna dos sistemas 

urbano-industriais esta na acentuada especializagao dos siste- 

mas familiais e profissionais. No piano da ordenagao das rela- 

goes e atividades sociais, tal especializagao significa distribui- 

gao de diferentes papeis e fungoes por esses sistemas restritos; 

no piano ecologico, resulta na distingao entre os locals de fun- 

cionamento desses subsistemas. Tendo em vista as mulheres 

em geral, interessa encarar a familia nao apenas como unida- 

de de residencia, mas tambem como local de trabalho: para a 
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maioria das mulheres adultas, a participagao no sistema fami- 

liar implica na realizagao de um complexo de atividades com- 

posto pelos chamados cuidados da casa e dos membros imatu- 

ros do grupo. Com referenda as mulheres filiadas a ocupagoes 

profissionais, interessa por em evidenda como se efetua a sua 

partidpagao no sistema familiar, em termos da epcecugao das 

tarefas domesticas, bem como as formas de acomodagao encon- 

tradas para a sua vinculagao simultanea a papeis dos grupos 

familiar e profissional. E' do que se cuidara, analisando alguns 

aspectos da situagao vivida pelas professoras primarias inves- 

tigadas. 

Note-se, de imcio, que apenas para pequena porgao delas 

o magisterio primario em escolas do Governo Estadual nao 

constitui a unica ocupagao remunerada que praticam. E, mes- 

mo assim, as solteiras contribuem majoritariamente para a 

composigao dessa minoria — ao que tudo indica por estarem 

menos sujeitas do que as casadas as imposigoes do padrao do- 

mestico de atividades. 

II — 15 

Distribuigao das professoras segundo tenham ou nao outra 
atividade remunerada alem do magisterio primario estadual 

Sim Nao 

Solteiras 35,4% 64,6% 

Casadas* 17,9% 82,1% 

Totals 26,0% 74,0% 

* Incluidas as viuvas e desquitadas. 
yj- — 13,703 (significativo a 5%). 

E' interessante notar, porem, que quase todas as profes- 

soras com outra atividade profissional alem do magisterio pri- 

mario estadual se acnam no desempenho de modalidades va- 

riantes dessa ocupagao: 
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ll — 16 
Distribuigao das professdras com outras atividades profissionais 
que nao o magisterio estadual, segundo os tipos dessas atividades* 

Atividades docentes: 96,7% 
Aulas "particulares" 65,9% 

_ Escs. primarias particulares 16,5% 
Escs. primarias municipais 8,8% 
Escs. de nivel medio 8,8% 
Cursos de admissao ao ginasio 5,5% 
Atividades nao docentes: 17,6% 
Trabalhos de escritorio 9,9% 
Outras atividades nao docentes 7,7% 

* Total porcentual superior a 100% porque as categorias nao 
sao mutuamente exclusivas. 

A possibilidade de exercicio dessas outras ocupagoes por 

uma minoria das professoras, e sobretudo a de execugao dos 

servigos que os papeis domesticos exigem da maioria delas, 

reside nos curtos periodos diarios de trabalho nas escolas pri- 

marias estaduais. A maior parte dessas escolas vem tendo re- 

duzidos para aquem de 4 boras os periodos letivos diarios 

de cada turma de alunos, ficando paralelamente diminuidos 

os horarios de trabalho dos seus mestres, como se ve no qua- 

dro II — 17- O fenomeno, que deriva do ritmo da construgao 

de novas salas de aula — menos acerelado do que o da pro- 

cura de matrfculas — sem duvida repercute negativamente no 

rendimento das atividades docentes, conforme se mostrou em 

estudo dos papeis desempenhados pelos professores no inte- 

rior da escola, constante de obra ja publicada (37). Todavia, 

nao deixa de favorecer a acomodagao entre os papeis domes- 

ticos e profissionais das mestras. No entanto, mesmo se pre- 

valecesse o horario de 4 boras, o magisterio primario conti- 

nuaria a oferecer, pelo horario diario de servigo, condigoes 

as mais favoraveis aquela acomodagao — condigoes essas di- 

ficilmente encontradas em outros setores profissionais. No 

horario de funcionamento das escolas primarias ha de buscar- 

(37) Luiz Pereira, ob. cit., cap. II. 
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se, pois, um dos principais fatores determinantes da esmaga- 

dora predominancia numerica feminina em seu corpo docen- 

te. Lembre-se, a proposito, sem discutir o valor da proposi- 

qao, que pelo aspecto horario o magisterio primario ja rea- 

liza a recomendaQao feita, dentre outros, por Alva Myrdal e 

Viola Klein, segundo a qual deveriam ser difundidas por mui- 

tas profissoes os horarios de "meio periodo", fim de que fos- 

se promovida a penetragao da mulher na populagao economi- 

camente ativa, sem prejufzos aos seus papeis domesticos (38). 

Distribuigao das professoras pela duragao dos seus perfodos 
diarios de trabalho nas escolas estaduais* 

* Segundo semestre de 1959. 

Sob risco de depreciar o tempo diario dispendido pelas 

professoras no exercicio do magisterio primario estadual, im- 

poe-se levar em conta o tempo ponderavel gasto em sua lo- 

mocogao da residencia a escola e vice-versa, porquanto apenas 

pequena proporgao delas habita os mesmos bairros onde se 

encontram as escolas em que trabalham, dispersas pela ex- 

tensa area da metropole paulistana, segundo se percebe pelo 

exame da tabela proxima. Dada a diferenciagao entre as 

areas de residencia segundo a hierarquia socio-economica, na 

auto-identificagao das professoras como elementos de cama- 

das medias estaria um dos fatores da concentraqao de suas 

habitagoes em certas zonas da cidade e, conseqiientemente, 

da distancia entre suas residencias e os locais de trabalho 

profissional — as escolas primarias publicas, situadas em areas 

as mais diversas quanto ao status socio-economico dos mora- 

dores. Embora se reserve para outro capitulo o tratamento es- 

(38) Alva Myrdal e Viola Klein, ob. cit., cap. 9. Posigoes favoraveis 
e contrarias ao "trabalho de meio periodo" para as mulheres 
sao tambem discutidas no niimero especial La Femme au 
Travail, da revista Esprit, maio de 1961. 

II — 17 

2:00 —| 2:30 horas 
2:30 —| 3:00 horas 
3:00 —| 4:00 horas 

6,3% 
81,1% 
12,6% 
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pecifico da posigao ocupada pelo magisterio primario no sis- 

tema de estratificagao socio-economica, adiante-se que, de um 

ponto de vista meramente aproximativo, se tem uma indica- 

gao da sua participagao "objetiva" nas camadas intermedia- 

rias, oferecida pela residencia das professoras em "bairros" de 

classe media, a se apresentarem oportunamente. 

II — 18 
Distiibuigao porcentual das professoras segundo o bairro 

de residencia e o tempo gasto em locomo^ao 

Tempo de ida Residencia 

mais o de volta Bairro da Escola Outro bairro TOTAIS 

menos de 1:00 h 29,3 19,0 48,3 

1:00 j— 2:00 h 0,5 25,9 26,4 

2:00 h- 3:00 h — 18,4 18,4 

3:00 i— 4:00 h — 4,6 4,6 

4:00 H e mais — 2,3 2,3 

TOTAIS 29,8 70,2 100,0 

II — 19 

Distribui^ao porcentual das professoras segundo o tempo diario 
dispendido na escola primaria estadual e segundo este mais 
o tempo de locomogao (ida e volta) da residencia a escola 

Tempo dispendido Na escola Na escola mais 
diariamente primaria a locomogao 

2:00 h 3:00 h 6,4 1,7 . 

3:00 i- 4:00 h 85,5 42,4 ; 

4:00 f— 5:00 h 8,1 28,5 

5:00 i— 6:00 h — 19,2 

6:00 h 7:00 h — 5,8 

7:00 h- 8:00 h — 2,4 

Alem da consideragao merecida pelos dados sobre o tempo 

gasto em locomogao, de que este afeta o desempenho dos pa- 

peis domesticos por diminuir o tempo que as professoras Ihes 
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dedicariam em casa, de passagem registre-se que provavelmen- 

te a distancia entre as escolas primarias e os bairros onde elas 

moram acarreta duas outras conseqiiencias: dificulta a inte- 

gragao da escola na comunidade imediata onde funciona, ao 

limitar as relagoes socials das professoras com a area escolar; 

e, com igual efeito, estimula a mobilidade delas de urn esta- 

belecimento para outro, tendente a aproximagao do local de 

trabalho ao de residencia. 

Na sondagem das atividades domesticas realizadas pelas 

professoras procurou-se, inicialmente, saber se as pessoas pes- 

quisadas participavam ou nao de determinadas tarefas: prepa- 

re de refeigoes e passagem da roupa comum, limpeza da casa, 

costura, compra de artigos de consumo geral e cuidados aos 

imaturos com menos de 14 anos de idade que habitassem a ca- 

sa. Como as cifras seguintes informam, a maior parte das 

professoras nao escapa a esses servigos (39). 

II — 20 
Distribui^ao porcentual das professoras segundo realizem 

ou nao atividades domesticas 

Atividades Realizam Nao realizam 

Refeigoes 70,1 29,9 
Lavagem 68,3 31,7 
Limpeza 76,6 23,4 
Costura 31,7 68,3 
Compras 81,4 18,6 
Cuidados as criangas 48,8 51,2 

O desdobramento desses dados pelo atual estado civil das 

professoras pde de manifesto, conforme seria de esperar, co- 

mo as casadas se acham mais presas ao padrao domestico do 

que as solteiras — tomando-se a sua maior participagao nos 

servigos caseiros arrolados como indices do seu maior envoi- 

vimento (40). 

(39) Na tabela II — 20 nao se computaramj os 4,6% de professores 
residentes em pensao, hotel ou pensionato. 

(40) Na tabela II — 21 aplica-se a ressalva feita ao quadro II — 20. 
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II — 21 

Distribui^ao porcentual das professoras pelo estado civil 
e segundo realizem ou nao servigos caseiros 

Realizam Nao realizam 

Atividades Solteiras Casadas Solteiras Casadas* 

Refeigoes 41,2 89,9 58,8 10,1 

Lavagem 48,5 81,8 51,5 18,2 

Limpeza 60,3 87,9 39,7 12,1 

Costura 19,1 40,4 80,9 59,6 

Compras 60,3 96,0 39,7 4,0 

Cuidados as criangas 8,8 76,5 91,2 23,5 

♦ Casadas, viiivas e desquitadas. 

^2 relative a cada item da tabela, na ordem de arrolamento desses 

itens: 45,61; 20,61; 17,13; 8,54; 33,92 e 73,65 (todos significativos 

a 5%). 

Necessariamente, porem, a professora nao realiza sozinha 

essa ou aquela atividade caseira: sua participaQao pode ser 

apenas parcial, porque auxiliada por outros membros do gru- 

po familiar ou por empregados domesticos, ou pode ainda con- 

sistir em mera ajuda a tais pessoas, sobre as quais recairia o 

maior peso dos servigos. E como se observa a seguir, dentre as 

professoras envolvidas nas atividades domesticas menos da me- 

tade as executa totalmente. Tomando-se as professoras em 

con junto, conclui-se que nesse envoi vimento apenas parcial nos 

trabalhos da casa esta uma das modalidades de acomodagao en- 

tre os papeis domesticos e os profissionais, efetuada por tais 

pessoas (41). 

(41) Apenas para os itens "refeigoes", "compras" e "cuidados as 
criangas" da tabela II — 24 ha associagao estatisticamente sig- 
nificativa entre estado civil (solteira e casada) e forma de rea- 
lizagao das atividades (realizagao total e parcial). Mantem-se 
para a tabela II — 22 a ressalva constante da nota n.0 39. 
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ll — 22 

Distribui^ao porcentual das professdras segundo realizem 
total ou parcialmente as atividades domesticas 

Atividades Realizagao total Realizagao 

Refeigoes 49,6 50,4 

Lavagem 29,8 70,2 

Limpeza 21,1 78,9 

Costura 49,1 50,9 

Compras 48,5 51,5 

Cuidados as criangas 46,9 53,1 

Analisandose em separado as professoras envolvidas ape- 

nas parcialmente nas atividades do lar, torna-se evidente o 

quanto as empregadas domesticas contribuem para a execugao 

dessas tarefas, o que permite categoriza-las — mesmo sem 

apreciar os servigos que realizam sozinhas — como fator ali- 

viador das pressoes exercidas pelo padrao domestico sobre as 

professoras e, portanto, como recurso facilitador da acomoda- 

gao, por estas feita, entre papeis domesticos e profissionais. Do 

angulo das finangas da famllia das professdras, trata-se de re- 

curso bastante compensador, devido a baixa remuneragao con- 

cedida as empregadas. Realmente, no segundo semestre de 

1960, enquanto o salario medio das professoras alcangava Cr$ 

13.600,00, o das empregadas em casa destas ia a Cr$ 2.400,00 

(42). Nessa epoca, 68,5% das familias das professoras conta- 

vam com empregadas domesticas, cuja participagao nas ativi- 

dades domiciliares, nas residencias das professoras, pode ser 

avaliada parcialmente pelas cifras abaixo. 

(42) Numeros arredondados. 
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II — 23 

Distribui^ao porcentual das pessoas que auxiliami as professoras on 
sao por estas auxiliadas na execugao das tarefas caseiras* 

Atividades Empregadas 
domesticas 

Outros membros 
da familia 

Outras 
situagoes 

Refeigoes 67,8 47,5 — 

Lavagem 78,8 20,0 3,8 

Limpeza 84,2 18,8 — 

Costura — 51,8 88,9 

Compras 28,6 75,7 — 

Cuidados as criangas 54,5 45,5 — 

* O total de algumas linhas ultrapassa 100%, pois ha casos de su 
perposigao das contribuigoes das diversas categorias de pessoas. 

Os membros das familias das professoras, referidos nesta 

tabela, sao quase exclusivamente femininos e, quase sempre,. 

suas maes — sejam as professoras solteiras ou casadas. E sob 

o topico residual "outras situagoes" incluem-se lavadeiras "por 

tarefa" e costureiras, ambas vindo para as residencias das pro- 

fessoras ou trabalhando em suas proprias casas. A contribui- 

gao diferencial das empregadas segundo as diversas ativida- 

des domesticas focalizadas levanta o problema de existirem ou 

nao diferentes valorizagoes dessas atividades por parte das pro- 

fessoras ou de outros membros femininos de suas familias: a 

participagao das empregadas seria maior nas atividades me- 

nos prezadas. fisse problema ganha pleno significado quando se 

atenta ao fato de que, tomadas globalmente, as professoras nao 

se vinculam simplesmente ao padrao "profissional" e ao "do- 

mestico". Idealmente definido, este ultimo implica na realiza- 

gao total das atividades do lar diretamente pelos membros fe- 

mininos do grupo familiar. Entretanto, muitas das professo- 

ras escapam inteiramente a essas atividades ou nelas se envol- 

vem de modo apenas parcial. Considerando-se a situagao de^ 

tais professoras, tem-se uma vinculagao parcial da categoria. 
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das professoras em geral ao padrao "domestico". Na medida 

em que isso se faz exequfvel gragas as servigais encarregadas 

das tarefas caseiras, aquelas professoras tendem, no que con- 

cerne as suas atribuigoes no lar, ao tipo social das "madames", 

cujas atividades domesticas se transferem completamente as 

servigais. Nesse contexto, cabe pensar nas empregadas das fa- 

milias das professoras nao so como decorrencia da necessida- 

de de acomodagao entre os papeis domesticos e profissionais 

destas, mas ainda como forma de atendimento da necessidade 

de suas familias se classificarem em m'veis relativamente ele- 

vados na hierarquia de prestigio inclusiva. Prosseguindo nes- 

sa linha de reflexao, depara-se com o problema de o magiste- 

rio primario funcionar, atraves do aumento que traz para a 

renda familiar, como um dos mecanismos dessa classificagao 

— ao propiciar a liberagao maior ou menor de muitas mulhe- 

res que o exercem, em face das exigencias do padrao domes- 

tico, descarregadas ao menos em parte sobre servigais fraca- 

mente remunerados. 

As dificuldades de acomodagao entre os encargos da ma- 

temidade e os papeis profissionais justificam uma preocupa- 

gao especial com a fecundidade das professoras primarias. Os 

dados disponiveis sobre as casadas, viuvas e desquitadas mos- 

tram que razoavel parcela nunca assumiu os papeis de mae 

(cf. tabela II — 24); que grande quantidade das professoras- 

maes atualmente tern filhos de pouca idade (cf. tabela II — 

.25); e que a fecundidade destas e bem baixa — se avaliada pe- 

lo mimero medio de filhos tidos, inferior ao da populagao fe- 

minina paulista residente em areas citadinas (cf. tabela II — 

.26). Parece plausfvel admitir que a "vida profissional" das 

professoras age como fator restritivo da sua fecundidade — se- 

ja retardando-lhes o casamento ou estimulando-as, depois de- 

le, ao controle da natalidade. Nesse caso e de presumir-se que 

tal controle opera como mais um recurso de acomodagao entre 

papeis domesticos e profissionais, ao possibilitar as professo- 

ras casadas nao tornarem maiores as pressoes do padrao do- 

mestico, inevitavelmente aumentadas com o exercicio repeti- 

do das fungoes organicas procriadoras. 
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II — 24 
Distribuigao porcentual das professoras (casadas, viuvas e desquita 

das), em cada faixa etaria, segundo tenham ou nao tido filhos 

Idade* Com filhos Sem filhos 
20 a 29 anos 66,7 33,3 
30 a 39 anos 87,2 12,8 
40 anos e mais 86,0 19,4 

TOTAIS 81,6 18,4 

* Anos completes em 1960. 

II — 25 
Distribuigao das professoras (casadas, viuvas e desquitadas) com 

filhos vivos, segundo a idade dessas criangas 

Idade dos filhos* Professoras** 
menos de 5 anos 38,1% 

5 a 9anos 24,7% 
10 a 14 anos , 22,9% 
15 anos e mais 15,5% 

* Anos completes em 1960. 
** Como as Qategorias nao se excluem mutuamente, o total dessa 

coluna vai alem de 100%. 

II — 26 
Numero medio de filhos das mulheres paulistas e das professoras 

(casadas, viuvas e desquitadas) que tiveram filhos (43). 

Idade das maes Mulheres paulistas Professoras 
15 a 19 anos 1,28 — 
20 a 29 anos 2,05 1,80 
30 a 39 anos 6,98 — 
40 a 49 anos 6,11 3,33 
50 a 59 anos 4,78 1,92 
60 anos e mais 3,37 1,93 

TOTAIS 4,16 1,96 

(43) As cifras sobre a populagao paulista referem-se as mulheres 
presentes em 1950 nos quadros administrativos urbanos, que ti- 
veram filhos nascidos vivos. Esta ultima limitagao nao foi ex- 
plicitada para as professoras primarias, cujas informagoes va- 
lem para 1960. Na tabela II — 26 a expressao TOTAIS, corres- 
pondente as mulheres paulistas, substitui a expressao mais pre- 
cisa 15 ANOS E MAIS, constante da tabela original de onde 
provem os numeros relatives ao Estado de Sao Paulo, publica- 
da em Giorgio Mortara, "A fecundidade feminina, por grupos 
de idade, no Estado de Sao Paulo, segundo os grupos de cor e 
segundo os quadros administrativos (urbanos, suburbanos e 
rurais)", Pesquisas sobre a Natalidade no Brasil, IBGE, 1956, 
p. 13. 



— 60 — 

Pela analise da vinculagao simultanea das professoras as 

atividades domesticas e as profissionais percebe-se facilmente 

as possibilidades oferecidas pelo magisterio primario a acomo- 

da^ao entre os papeis ideal e tradicionalmente reservados as 

mulheres adultas, restritos ao sistema familiar, e os papeis que 

desempenham ou podem vir a desempenhar em certos setores 

do sistema de ocupagoes profissionais. Se, por um lado, parece 

que o tipo familiar conjugal propicia a filiagao feminina a pa- 

peis profissionais, por outro lado tudo indica que essa mesma 

filiagao profissional repercute na estrutura e no funcionamen- 

to do grupo familiar, dando-lhe tragos que enfatizam as carac- 

teristicas da familia restrita conjugal e que, ao mesmo tempo, 

promovem o ajustamento desta as exigencias nascidas da par- 

ticipagao de seus membros femininos adultos no sistema pro- 

fissional. Tais produtos de processes integrativos inerentes ao 

sistema social global tambem aparecem, no caso do magiste- 

rio primario, no funcionamento do sistema escolar onde, como 

melhor se vera posteriormente, o comportamento das professo- 

ras se explica, em parte, pelos seus papeis familiais. Enquanto 

se manifestam no interior do grupo familiar, esses produtos en- 

contram-se na realizagao apenas parcial das atividades domi- 

ciliares pelas professoras, no recurso aos servigos de "domes- 

ticas", na provavel limitagao da natalidade, etc. Conseqiien- 

cias da mesma ordem adviriam da contribuigao do salario da 

professora a receita da familia — do que se cuidara em outro 

capitulo — e, ainda, da propria natureza da sua profissao do- 

cente em nivel elementar e da sua formagao pedagogica, de 

cunho racional, que alterariam os padroes de conduta tradicio- 

nais nas relagoes entre conjuges e entre pais e filhos. Feno- 

menos como esses reclamam estudo sistematico que compa- 

rasse a familia da professora primaria com familias em outras 

situagoes, a fim de evidenciar melhor e mais amplamente, do 

que aqui se faz, as influencias das atividades profissionais das 

professoras na estrutura e no funcionamento dos seus respec- 

tivos grupos familiais. 
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Estereotipos de Sexo e Magisterio Primario 

Nao e somente pelo aspecto numerico que o magisterio 

primario se apresenta como ocupagao feminina. A divisao se- 

xual do trabalho, de que o magisterio primario constitui um 

■caso particular, corresponde um con junto de representagoes 

coletivas acerca da adequagao dos sexos aos diversos setores 

da estrutura ocupacional. Verifica-se, pois, uma interdepen- 

dencia entre dois niveis da realidade social: o estrutural e o 

ideologico, aqui representados respectivamente pela predomi- 

nancia quantitativa das mulheres no magisterio primario e pe- 

las concepgoes sobre a maior adequagao dessa atividade ao 

sexo feminino. 

Infelizmente nao se sondaram, na coletividade em geral, 

representagoes com tal conteudo, mas apenas as dos professo- 

res primarios, normalistas e mestres de escolas normais abran- 

gidos na pesquisa. O quadro abaixo revela o alto consenso 

existente entre essas pessoas quanto ao tema em foco. 

II — 27 
Adequagao do magisterio primario aos sexos 

Professores Alunos de Profs, de 
Primarios Escs. Norm. Escs. Norm. 

Mais adequado as mulheres 92,5% 89,4% 83,7% 
Adequado aos dois sexos 7,2% 10,6% 14,0% 
Mais adequado aos homens 0,3% — 2,3% 

A analise dos argumentos justificadores da maior adequa- 

gao do magisterio primario ao sexo feminino evidencia que 

eles se classificam em dois tipos. O primeiro diz respeito a 

tragos da personalidade feminina — alguns referidos de ma- 

neira explicita a "hereditariedade" e outros, nao. As caracte- 

risticas psiquicas mais frequentemente assinaladas sao "instin- 

to maternal" e maior dose, nas mulheres, de certas aptidoes, 

habilidades ou capacidades tidas como apropriadas as relagoes 

interpessoais do mestre com as criangas: "carinho", "amor", 

""docilidade", "compreensao", "paciencia", "abnegagao", "co- 
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municabilidade", "meiguice", "dedicagao", etc. O segundo tipo 

engloba o que se chamara de fatores extrinsecos, porque liga- 

dos nao a personalidade do professor, mas a condigoes de fun- 

cionamento do sistema escolar ou a aspectos do magisterio pri- 

mario visto como profissao: salario reputado como baixo, pou- 

cas horas de trabalho diario, prestfgio ocupacional considerado 

insatisfatorio, etc. A tabela II — 28 continua a traduzir o ele- 

vado consenso entre professores primarios, normalistas e pro- 

fessores de escolas normals acerca da maior adequagao do ma- 

gisterio primario ao sexo feminino, atribuindo-a quase exclusi- 

vamente a tragos de personalidade imputados a esse sexo. Os 

argumentos estao ai agrupados em cinco conjuntos: A — "fato- 

res extrinsecos" apenas; B — tragos da "personalidade femini- 

na" nao referidos a "hereditariedade" e "fatores extrinsecos"; 

C — tragos da "personalidade feminina" nao referidos a "he- 

reditariedade"; D — tragos da "personalidade feminina" refe- 

ridos a "hereditariedade" e "fatores extrinsecos"; E — tragos 

da "personalidade feminina" referidos a "hereditariedade". 

II — 28 

Fatores da maior adequa^ao do magisterio primario as mulheres 

Fatores Profs. Primarios Normalistas Profs. Escs. Normais 

A 8,6% 4,2% 4,6% 
B 8,3% 2,5% 2,8% 
C 40,2% 66,1% 54,6% 
D 4,2% 0,9% 2,8% 
E 38,7% 26,3% 35,2% 

Apreende-se melhor o conteudo dos cinco conjuntos de fa- 

tores atraves de respostas tipicas a cada um deles, transcritas 

na seqiiencia em que se ordenaram tais conjuntos na tabela 

acima: "O magisterio primario e adequado so a mulher por- 

que Ihe da oportunidade de auxiliar a manutengao do lar, pe- 

lo horario de um periodo, pelas ferias anuais e, ainda, por dar- 

Ihe tempo de assistir os filhos que tiver e realizar os demais 

deveres femininos que o lar impoe. O homem precisa ser mais 

ativo"; "Porque com o ordenado pago aos professores nao e 
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possive] ser chefe de familia e tambem porque os homens nao 

tem tanta paciencia e delicadeza que a profissao requer para 

seu bom exito"; "Pela paciencia, carinho e meiguice da mu- 

Iher. A mulher e mais facil transformar a escola num segun- 

do lar. Ha inumeros alunos que sentem essa falta, em classe 

de professor"; "Na minha opiniao a mulher esta por natureza 

e instinto mais ligada a crianga, entendendo as suas vontades, 

resolvendo as suas duvidas e impondo-lhe mais confianga, fa~ 

cilitando-a nos esclarecimentos. Tambem ha um horario redu- 

zido e compativel com as aptidoes femininas"; "Porque a mu- 

lher nasceu para ser mae e a professora e uma segunda mae". 

O exame das respostas obtidas suporta varias interpreta- 

goes complementares entre si. Primeiramente, as respostas 

apresentam-se, em maioria, como verbalizagoes de estereotipos 

ligados ao sexo — considerando-se que, "seja favoravel ou des- 

favoravel, um estereotipo e uma crenga exagerada associada a 

uma categoria. Sua fungao consiste em justificar (racionali- 

zar) uma conduta em relagao a essa categoria" (44). Nesse 

sentido, os cinco conjuntos em que foram reunidas as justifi- 

cativas da maior adequagao do magisterio primario as mulhe- 

res, constantes do quadro II — 28, podem ser tornados como fa- 

ses sucessivas de um gradiente — fases essas caracterizadas 

pela acentuagao crescente das diferengas admitidas para os se- 

xos, quanto aos tragos de personalidade — terminando por 

concepgoes relativas a uma "natureza feminina" bem distinta 

da "natureza masculina". A segunda interpretagao concerne 

a representagao ideal do professor primario, configurada pelos 

atributos psicologicos mais vezes referidos as mulheres. Nes- 

ses tragos de personalidade, concebidos como virtudes da mes- 

tra de escola elementar, percebe-se facilmente a transposigao, 

para o sistema social escolar, de padroes para as relagoes in- 

terpessoais da categoria adulta com a infantil, valorizados pe- 

las disciplinas pedagogicas contemporaneas, mas — ao que pa- 

rece — ainda pouco adotados nas relagoes observaveis tanto 

entre pais e filhos como entre professores e alunos. Nessas 

(44) Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, Addison-Wesley 
Co., Inc., Massachussetts, 1954, p. 191. 
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vas diretas e imediatas, como tecnica de dominagao dos adul- 

tos sobre as criangas; ao passo que aqueles tragos da "perso- 

nalidade feminina" se mostram congruentes com a aplicagao 

de sangdes persuasivas, consideradas como mais propicias ao 

desenvolvimento "normal" do psiquismo infantil. Em estudo ja 

publicado, o autor captou representagoes coletivas acerca do 

professor primario ideal, semelhantes as sugeridas neste ca- 

pltulo; evidenciou as discrepancias entre elas e o comporta- 

mento real dos professores; e indicou a participagao das es- 

eolas normals na difusao e consolidagao de normas e valores 

contidos em tais representagoes coletivas (45). Valores e pa- 

droes de comportamento analogos estariam implicados no que 

Talcot Parsons denominou "profissionalizagao" (melhor seria 

dizer racionalizagao) dos papeis maternos (46); e transpare- 

cem tambem na rapida analise de Antonio Candido relativa 

as relagoes emergentes no interior dos sistemas familiais das 

comunidades urbanas brasileiras (47). Essa analogia entre as 

modernas representagoes acerca dos papeis docentes e dos pa- 

peis maternos reflete-se na concepgao do magisterio primario 

como especie de extensao profissionalizada dos papeis ma- 

ternos e na concepgao da escola primaria como prolongamen- 

to do lar — concepgoes essas que se verbalizam nas frases en- 

contradigas entre as pessoas investigadas: "a professora e uma 

segunda mae" e "escola, continuagao do lar". 

Num piano mais geral de interpretagao, as concepgoes ate 

entao expostas mostram-se como compqnentes da ideologia 

correspondente ao magisterio primario, na qual se acomodam 

as modalidades domestica e profissional de vida social das 

mulheres adultas. Por sua vez, essa ideologia do magisterio 

primario consiste numa variante da fundamentagao ideologi- 

ca para as relagoes assimetricas entre os sexos e tern, por is- 

(45) Luiz Pereira, ob. cit., caps. II e III. 
(46) Talcott Parsons, "The American Family: its Relations to Perso- 

nality and to the Social Structure", esp. pp. 25-6. 
(47) Antonio Candido, "The Brazilian Family", pp. 291-312 de Brazil, 

Portrait of Half a Continent, ed. T. Lynn Smith e Alexander 
Marchant, The Dryden Press, New York, 1951. 
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so mesmo, teor conservantista. Sua eficiencia, como forga de 

controle social, e sugerida pela defesa que tanto as mulheres 

quanto os homens dela fazem, conforme se infere do alto con- 

senso entre aquelas e esses, manifesto nos quadros II — 27 

e II — 28. Os mecanismos pelos quais tal controle se exer- 

ce, no sentido de manter o sexo' feminino em posi^oes subor- 

dinadas ao masculine, seriam de duas ordens, aqui designa- 

das como "psico-social" e "economica". No primeiro caso, ha 

a valorizagao quase exclusiva de certos aspectos da persona- 

lidade feminina que, desenvolvidos, colocam as mulheres em 

condigoes desvantajosas de ajustamento ao sistema profissio- 

nal altamente competitivo dos sistemas urbano-industriais, que 

requer personalidades menos "passivas" (48). No segundo ca- 

so, contam-se a desvinculagao feminina ao padrao "profissio- 

nal" de atividades e, com referencia as mulheres que a este se 

filiam, as concepgoes coletivas sobre a valorizagao diferencial 

dos salaries segundo o sexo da pessoa remunerada. Represen- 

tagoes desse tipo encontram-se nas opinioes dos professores 

primaries, normalistas e professoras de escolas normais pes- 

quisados, a respeito da maior adequagao "economica" do ma- 

gisterio ao sexo feminino: 

II — 29 

Adequagao "economica" do magisterio primario aos sexos 

Professores Alunos de Profs, de 
Primarios Escs. Norm. Escs. Norm. 

Mais adequado as mulheres 97,5% 94,0% 93,8% 
Mais adequado aos homens 0,3% 3,0% — 
Adequado a ambos 1,4% 1,5% 4,6% 
Adequado a nenhum 0,8% 1,5% 1,6% 

(48) Sobre o assunto, vejam-se Talcott Parsons, Essays in Socio- 
logical Theory, esp. caps. II e III; Ferdinand Tonnies, ob. cit.; 
Werner Sombart, El Burgues, trad., Ed. Oresme, Buenos Aires, 
1953. O conceito de personalidade basica parece bastante pro- 
dutivo para a exploragao do fenomeno. Sobre tal conceito, ve- 
ja-se Abram Kardiner, "The Concept of Basic Personality Stru- 
cture as an Operational Tool in the Social Sciences", pp. 107- 
122 de Ralph Lindon (ed.), The Science of Man in the World 
Crisis, Columbia University Press, New York, 1957. 
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Os seguintes argumentos ilustram com tipicidade o fend- 

meno analisado: "O magisterio primario como meio de vida e 

de pequeno rendimento economico, nao sendo suficiente para 

viver. E a mulher na familia com seu trabalho coopera como 

auxiliar e nao arrimo"; "O homem tern mais necessidade de 

ser bem remunerado que a mulher"; "Porque a remuneragao 

nao e suficiente a um chefe de familia, a nao ser como bico, 

como e para a mulher; serve de ajuda as despesas da casa, mas 

nao para total sustento"; "A mulher nao precisa receber tanto 

quanto o homem e o ordenado do professor e insuficiente para 

o sustento da familia". 

Argumentos como esses constituem, inicialmente, eviden- 
cias de que os individuos investigados — em grande maioria 
mulheres — reservam aos homens os papeis que Parsons de- 

nota como "instrumentais" no sistema familiar, cujo desempe- 

nho se apoia na vinculagao de determinado membro ou mem- 

bros da familia ao sistema profissional e atraves dos quais se 

proveem as exigencias economicas do grupo familiar (49). De 

fato, ao avaliarem o salario pago ao magisterio primario, tan- 

to as respondentes casadas como as solteiras fazem-no tendo em 

vista o homem, professor primario, como "chefe da familia". 

De maneira coerente, encaram o salario feminino como suple- 

mento a renda familiar, que idealmente adviria apenas do 

trabalho masculino. Em outros capitulos cuidar-se-a mais de- 

tidamente das fungoes do salario das professoras. Destaque- 

se por outro lado que, no julgamento do ordenado medio de 

Cr$ 9 900,00 como insuficiente para um "chefe de familia dar 

a esposa e aos filhos uma vida digna", estao refletidas aspira- 

goes de padrao de consumo de camadas socio-economicas me- 

dias, possuidas pelos membros do magisterio primario (50). 

Tambem a esse assunto se voltara em outra ocasiao. No mo- 

mento, interessa apontar as avaliagoes diferenciais do salario 

(49) Cf. nota n.0 46. 
(50) Quantia de Cr$ 9.900,00 arredondada e valida para o segundo 

semestre de 1959. No segundo semestre de 1960, o salario me- 
dio das professoras primarias era de Cr$ 13 600,00. 6bviamen- 
te, a observagao acima sobre o salario de Cr$ 9 900,00 precisa 
ser apreciada na devida perspectiva de tempo, devido a inci- 
dencia inflacionaria — como se fara no capitulo V. 
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segundo o sexo remunerado e a mais facil aceitagao para as 

mulheres de salaries reputados como baixos, como outra for- 

ma variante assumida pela fundamentagao ideologica das re- 

la^oes assimetricas entre os sexos. Estar-se-ia, pois, diante de 

uma ligagao funcional entre estereotipos de sexo feminine e 

salaries julgados inferiores: estes sustentariam os estereotipos 

e vice-versa. Ao que tudo indica, os estereotipos de sexo liga- 

dos ao magisterio primario e a interdependencia entre eles e 

nivel de remuneragao agem como outras poderosas forgas so- 

ciais responsaveis pela elevada predominancia numerica fe- 

minina naquela ocupagao, ao afastarem dela os individuos mas- 

culinos. 

As elaboragoes ideologicas passadas em revista, acerca da 

maior adequagao "psicologica" e "economica"- do magisterio 

primario ao sexo feminino, situam-se no piano do chamado co- 

nhecimento "vulgar". Todavia, guardam coerencia para com 

as ideologias sexuais mais "teoricas", do tipo das estudadas por 

Viola Klein (51) dentro do esquema interpretative basico a 

sociologia do conhecimento — redutivel a evidenciagao das co- 

nexoes entre complexes culturais de natureza "intelectual" e 

quadros sociais condicionadores dessas produgoes mentals (52). 

fisse mesmo esquema esta subjacente a analise feita dos 

estereotipos e opinioes focalizados, tendo-se procurado expli- 

citar certas interrelagoes entre eles e o funcionamento do sis- 

tema social global: eles fundamentam ideologicamente as rela- 

goes assimetricas entre as categorias de sexo; validam, no pia- 

no da consciencia coletiva, a profissionalizagao da mulher pelo 

magisterio primario, ao definirem-no como profissao feminina; 

e agem como forga integradora entre a estrutura familiar vi- 

gente e a participagao da mae-esposa na estrutura profissional, 

atraves da ocupagao de papeis docentes nesta contidos. Enfim, 

em tais estereotipos e opinioes depara-se com mais uma mani- 

festagao do estado atual do jogo entre tendencias sociais con- 

(51) Viola Klein, ob. cit. 
(52) Uma formulagao sistematica do esquema analitico fundamen- 

tal a sociologia do conhecimento encontra-se, dentre outros, 
em Robert K. Merton, ob. cit., esp. pp. 456-88. 
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servadoras e inovadoras, gerais ao sistema social global, que 

envolvem a condi^ao social da mulher, especialmente no que 

concerne as modalidades de sua profissionalizagao comportaveis 

por esse sistema. 

Motivagoes ao Trabalho Profissional 

O estudo da vinculagao simultanea das professoras as ati- 

vidades domesticas e as profissionais nao se esgota com a des- 

crigao da sua participagao efetiva nessas atividades Passo in- 

dispensavel desse estudo consiste na sondagem da auto-iden- 

tificagao das professoras com o padrao domestico ou com o 

padrao profissional de atividades. Como o desempenho dos 

papeis profissionais significa afastamento em graus variaveis 

do padrao domestico, e como aqueles papeis se realizam fora 

da residencia, buscou-se abordar a auto-identificagao das pro- 

fessoras com o padrao profissional atraves dos seguintes que- 

sitos: "A sra. gostaria, se pudesse, de deixar de trabalhar fo- 

ra de casa? Por que?" Pelas respostas coligidas percebe-se cla- 

ramente as motivagoes positivas da maioria das professoras 

para com os papeis profissionais, embora ponderavel numero 

delas se identifique mais com as atividades domesticas: 

II — 30 

Distribui^ao porcentual das professoras segundo desejem 
ou nao deixar de trabalhar fora de casa 

Desejam Nao desejam 

Solteiras 24,0 76,0 
Casadas* 35,4 64,6 
Totals 30,5 69,5 

* Casadas, viuvas e desquitadas. 
^2 — 2,596 (nao significativo a 5%). 

Transcrigoes de alegagoes formuladas tornam mais flagran- 

te a auto-identificagao com o padrao profissional: "Prefiro le- 

cionar; nao gosto dos servigos caseiros"; ""Sou muito indepen- 

dente e o trabalho tornou-se um vicio"; "Como solteira gosto 
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de sair para me distrair. Talvez como casada me interessasse 

pelas coisas domesticas"; "Ficaria inutil em casa"; "Estou acos- 

tumada. Gostaria talvez de deixar o magisterio, mas nao de 

trabalhar fora"; "Porque com o ordenado ja se tern certa li- 

berdade e, depois, porque sempre gostei de lecionar para crian- 

gas"; "Habituei-me a trabalhar fora e acredito que dificil- 

mente me adaptaria apenas aos trabalhos domesticos"; "Por- 

que acho que a mulher deve ter outra atividade compativel fo- 

ra do lar"; "Sendo para lecionar, gosto de trabalhar fora de 

casa"; "Nem posso cogitar em deixar de trabalhar; tenho ne- 

cessidade financeira e alem disso gosto de trabalhar fora"; "Tra- 

balhar fora de casa e como uma higiene mental"; "Acho que 

o magisterio e a melhor profissao possivel e a mulher nao po- 

de ser baba apenas: o tempo das babas ja passou"; "Gosto de 

trabalhar. Em casa ficaria parada quando terminasse meus 

afazeres"; "Gosto de lecionar. Se fosse outro tipo de empre- 

go, deixaria"; "Leciono porque gosto e porque preciso". 

Em oposigao, outras justificativas delineiam o tipo social 

da mulher "caseira": "O servigo da casa ja e suficiente"; "E' 

muito dificil conciliar as duas ocupagoes (magisterio e afaze- 

res domesticos); "Prefiro levar uma vida mais sossegada"; 

"As fungoes de dona de casa e mae de familia sao ate certo 

ponto incompativeis com as fungoes exercidas fora do lar"; "Gos- 

taria de dedicar-me o tempo todo a familia e a casa"; "Pre- 

firo o lar, pela criagao que recebi em ambiente de fazenda pa- 

ra ser uma otima dona de casa"; "Prefiro ficar o tempo todo 

mais junto dos filhos e cuidar melhor da casa"; "Dou a vida 

para ficar em casa com afazeres domesticos". 

Na primeira serie de alegagoes, ao lado de motives "fi- 

nanceiros" do apego aos papeis profissionais, afloram outros 

de ordem diversa, que se designariam como "psicologicos". 

Motives dessa ordem mostram que o processo de profissiona- 

lizagao feminina, enquanto realizado pelo magisterio primario, 

nao resulta apenas de forgas "externas", mas tambem de for- 

gas psico-sociais mais profundas que dirigem as mulheres pa- 

ra os papeis profissionais e as mantem na populagao economi- 

camente ativa. A mesma conclusao chegam, dentre outros, Al- 
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va Myrdal e Viola Klein ao focalizarem tais motivos "psicolo- 

gicos" ao trabalho profissional — sem terem conseguido outro 

termo para denota-los, senao a expressao pleonastica aqui uti- 

tilizada (53). A constatagao desses motivos evidencia, na pro- 

fissionalizagao feminina, o nivel psico-social desse processo: a 

profissionalizagao da mulher implica nao so na sua participagao 

efetiva na populagao ativa, mas ainda nas suas motivagoes po- 

sitivas a essa participagao. Nesse sentido, as professoras sem 

desejos de se afastarem da populagao ativa estao mais profis- 

sionalizadas do que as que almejam recolher-se ao padrao do- 

mestico de atividades. A existencia destas — perfazendo 30,5% 

de um setor da populagao ativa feminina, consistente na cate- 

goria composta pelas professoras primarias — constitui mani- 

festagao de inconsistencias internas ao sistema social global, 

quanto a profissionalizagao da mulher. De fato, as professoras 

nao identificadas com o padrao profissional e as que com ele 

se identificam representam, no seio daquela categoria ocupacio- 

nal, duas tendencias divergentes quanto as formas de partici- 

pagao das mulheres adultas na vida social — uma pelo envol- 

vimento exclusivo nos papeis domesticos e outra pela filiagao 

ao padrao profissional. 

Apreendido pelo seu aspecto psico-social, atraves das moti- 

vagoes das professoras ao trabalho profissional, o fenomeno 

da profissionalizagao feminina — enquanto ocorre no magiste- 

rio primario — mostra-se como situagao social menos inte- 

grada do que pareceria, se se permanecesse na analise da par- 

ticipagao "objetiva" das professoras nas atividades domesticas 

e profissionais e no estudo da justificagao ideologica da pro- 

fissionalizagao feminina pelo magisterio primario — consistente 

na definigao deste, por estereotipo de sexo, como ocupagao apro- 

priada as mulheres. 

Outras inconsistencias presentes na mesma situagao social 

revelam-se quando se tomam as opinioes das professoras acer- 

(53) Alva Myrdal e Viola Klein, ob. cit, p. 82. As autoras lidam com 
resultados obtidos por outrem em varias pesquisas destinadas 
ao conhecimento dos tipos de motivagoes positivas das mulhe- 
res aos papeis profissionais. 
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ca dos desejos de seus familiares ou para-familiares (pais ou 

noivo ou namorado, no caso das solteiras; esposo, no das casa- 

das) quanto a elas continuarem ou nao desempenhando pa- 

peis profissionais fora do lar: 

II — 31 
Distribui^ao porcentual das professoras segundo admitam 

que seus familiares desejem ou nao que elas deixem 
de trabalhar fora de casa 

Desejam Nao desejam 

. Solteiras (pais, etc.) 52,1 47,9 
Casadas (esposo) 69,0 31,0 
Totals 61,3 38,7 

^2 — 4,782 (significativo a 5%). 

O conhecimento direto das atitudes positivas ou negativas 

de pessoas das relagoes mtimas das professoras, em face da 

sua participagao na populagao ativa, seria de grande relevan- 

cia para a explora^ao do assunto em questao, pois permitiria ve- 

rificar com seguranga como e quanto tais atitudes operam como 

forgas favoraveis ou contrarias a profissionalizagao da mulher. 

Nao obstante, as opinioes das professoras sao bastante signi- 

ficativas: evidenciam que, no seu circulo social intimo, a maior 

parte delas admite, como existentes, forgas contrarias a sua 

filiagao aos papeis profissionais — quando apenas os 30,5% das 

professoras identificadas somente com as atividades domesti- 

cas aceitariam, sem qualquer resistencia, tais atitudes desfavo- 

raveis a profissionalizagao feminina. 

Como o desempenho de papeis profissionais implica, para 

as professoras primarias, em convivencia quase exclusiva com 

indivlduos do mesmo sexo no ambiente de trabalho diario, pro- 

curou-se tambem sondar suas opinioes "particulares" e as que 

admitem serem de seus familiares, a respeito de seu trabalho 

num meio oposto: o proprio magisterio primario, mas suposto 

como profissao predominantemente masculina. Intencional- 

mente se deu conteudo etico as questoes formuladas, pois se 

pretendia explicitar possiveis valores ligados as relagoes hete- 
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rossexuais na situa^ao de trabalho, que fossem desfavoraveis 

a profissionalizagao feminina — porquanto esta nem sempre se 

realiza em grupos socials numericamente dominados pelas mu- 

Iheres, como ocorre no magisterio primario. Estas sao as ques- 

toes apresentadas e as respostas obtidas: 

II — 32 
A sra. acha que seus pais on sen esposo teriam algum escru- 
pulo de que a sra. lecionasse em escolas primarias, se nas 

escolas primarias praticamente so trabalhassem homens? 

Sim Nao 

Pais (solteiras) 9,4% 35,0% 
Esposo (casadas) 15,0% 40,6% 

Totais 24,4% 75,6% 

y* — 0,730 (nao significativo a 5%). 

II — 33 
E a sra. teria algum escrupulo nesse caso? For que? 

Sim Nao 
Solteiras 6,3% 36,8% 
Casadas 6,9% 44,8% 
Viuvas e desquitadas 0,6% 4,6% 

Totals 13,8% 86,2% 
^2 — 0,111 (nao significativo a 5%). 

Em que pese o carater projetivo dos quesitos, parece que 

as justificagoes das respostas afirmativas ao segundo deles 

traem representagoes coletivas conservantistas acerca da orga- 

nizagao social, com referenda as formas aceitas de conviven- 

cia das categorias de sexo — inclusive as consistentes nas re- 

lagoes de coleguismo nos grupos de trabalho. "Eu me sentiria 

deslocada e com falta de liberdade" constitui caso tipico de 

tais arrazoados. Posto o exame das respostas sob perspectiva 

historica, os argumentos invocados para fundamentagao das 

respostas negativas revelariam, em contrapartida, o fortaleci- 

mento de valores e padroes de comportamento congruentes com 

a tendencia geral de desenvolvimento do sistema global, que 

tern um dos seus tragos na progressiva e multiforme profissio- 

nalizagao feminina; nas expressoes de uma professora, traba- 



— 73 — 

lhar com colegas masculines "e uma coisa tao comum na vida 

modema!" 

A confiar nas opinioes das professoras, suas motivagoes ao 

trabalho profissional ultrapassam os limites aceitos pelos seus 

familiares a profissionalizagao feminina — o que indicaria es- 

tarem as professoras menos presas do que os membros de seus 

circulos socials familiais as concepgoes tradicionais sobre os pa- 

peis abertos a participa^ao da mulher no sistema social global. 

A propria vivencia dos papeis profissionais, no exercicio do 

magisterio primario, constituiria um dos fatores sustentado- 

res das concepcoes mais avangadas defendidas pelas professo- 

ras acerca da profissionalizagao feminina. 

Considera^oes Finals 

A preocupagao central, neste capitulo, foi estudar o ma- 

gisterio primario como uma das principals e tradicionais mo- 

dalidades de profissionaliza^ao da mulher na sociedade brasi- 

leira. Realmente, o tipo social professora primaria apresenta- 

se, do ponto de vista numerico, como um dos mais relevan- 

tes tipos profissionais femininos observados no sistema nacio- 

nal de ocupagoes profissionais; e, ha muito tempo, o contin- 

gente feminino tern quase saturado o setor do mercado de 

trabalho constituido pelos cargos docentes das nossas escolas 

primarias: em 1935, eram mulheres 87,1% dos ocupantes des- 

sas posigoes, subindo essa taxa a 93,1% em 1957. 

A longa predominancia feminina no magisterio primario 

resulta, ao que tudo indica, do fato de essa ocupagao ser pri- 

vilegiada, em face de outras, quanto as possibilidades que ofe- 

rece para a acomodagao entre o padrao domestico de ativida- 

des — ideal e tradicionalmente defendido para e pelas mulhe- 

res adultas — e o padrao profissional de atividades ao qual 

as professoras se vinculam. Essas possibilidades ligam-se, 

fundamentalmente, a estrutura familiar, a estrutura do sis- 

tema escolar primario e ao prestigio relativamente elevado 

associado ao magisterio primario, que permite a ponderavel 

quantidade de mulheres assumir papeis profissionais sem de- 
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preciar socialmente suas familias — quando nao chegam, mes- 

mo, a aumentar o prestigio destas pela sua condigao de pro- 

fessoras primarias. Como forga social positiva a profissiona- 

lizagao feminina pelo magisterio primario, o prestigio ocupa- 

cional que este carrega sera objeto de capitulo proximo, onde 

se analisara essa atividade como componente do sistema de 

estratificagao socio-economica inclusivo. 

Quanto a integragao entre a estrutura familiar e a estru- 

tura profissional global, a vinculagao da mulher a uma area 

desta, consistente no magisterio primario, nao se mostra dis- 

ruptiva, Isso porque tragos da estrutura familiar e da estru- 

tura profissional tendem ao entrosamento no magisterio pri- 

mario. Embora nem todos esses tragos tenham sido focaliza- 

dos ate entao — deixando-se varios deles para passagens pos- 

teriores — salientam-se, de um lado, os que fazem as familias 

das professoras convergirem para o tipo conjugal e, de outra 

parte, a curta Jornada de trabalho requerida pelos papeis do- 

centes. Nao obstante, as relagoes entre familia da professora 

e magisterio primario parecem implicar em ajustamentos re- 

ciprocos entre esses dois sistemas parciais, tendo-se aqui des- 

tacado as repercussoes dos papeis profissionais das professo- 

ras na estrutura e no funcionamento das suas familias, que 

nestas promovem os tragos inerentes ao tipo conjugal. 

Tais ajustamentos do sistema familiar decorrem de pro- 

cesses integrativos em operagao no interior do sistema social 

global, que levam a acomodagao, quando nao a integragao, 

entre os papeis domesticos e profissionais das professoras pri- 

marias. Na vinculagao simultanea das professoras a ambos 

con juntos de papeis encontra-se o principal aspect© estrutural 

do fenomeno da profissionalizagao feminina realizada atraves 

do magisterio primario. Processes igualmente integrativos 

operam no nivel ideologic© e no nivel motivacional do mesmo 

fenomeno, manifestando-se pela definigao do magisterio pri- 

mario, por estereotipos de sexo, como ocupagao feminina e 

pelas motivagoes positivas da maioria das professoras a sua 

filiagao ao sistema de ocupagoes profissionais. Essas manifes- 
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tagoes estruturais, ideologicas e motivacionais de alto teor in- 

tegrativo devem ter-se elaborado ao longo da tradicional pre- 

dominancia feminina no magisterio primario. Apesar disso, 

este ainda nao se apresenta como situagao social plenamente 

integrada. Bastaria atentar aos 30% de professores sem mo- 

tivagoes profissionais profundas e as provaveis concepgoes de 

familiares das professoras, parcialmente restritivas a profis- 

sionalizagao feminina, para se perceberem inconsistencias in- 

temas a situagao social constituida pelo magisterio primario, 

visto como area de profissionalizagao da mulher. Pelos dados 

dispom'veis, inconsistencias dessa ordem ficam, no entanto, 

muito aquem dos aspectos integrados do magisterio primario 

como profissao feminina, podendo-se considera-lo como uma 

das mais bem sucedidas modalidades de participagao da mu- 

lher na populagao economicamente ativa. 

Contudo, a profissionalizagao feminina constatada na ocupa- 

gao em foco nao atinge o estagio "qualitative" da profissio- 

nalizagao masculina, conforme se demonstrara com mais da- 

dos a serem expostos adiante. Tal fato, congruente com as 

mencionadas inconsistencias verificadas no magisterio prima- 

rio enquanto situagao social, explica-se pelas tendencias con- 

servadoras, gerais ao sistema social global, que envolvem o 

magisterio primario e se prendem a condigao tradicional da 

mulher em nossa sociedade. Tendencias dessa natureza acar- 

retam o trago estrutural do sistema escolar primario publico 

estadual, consistente na esmagadora maioria de mulheres nas 

posigoes docentes e na pequena penetragao delas nos cargos 

detentores de maior poder, na hierarquia interna institucio- 

nalizada desse sistema. fisse trago estrutural do sistema esco- 

lar primario repete, ao que tudo indica, o sucedido em ou- 

tros sistemas de atividades profissionais com apreciavel par- 

ticipagao feminina — sendo generico ao sistema total de ocupa- 

goes profissionais. 

O con junto e o balango das tendencias conservadoras e 

inovadoras inerentes ao sistema social global tern, pois, em 

suas multiplas manifestagoes, um campo de agao no magiste- 
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rio primario, estimulando a penetra^ao feminina nessa area 

do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, levando a pro- 

fissionalizagao da mulher naquela ocupagao ate o estagio em 

que nao rompa fortemente o equilibrio hierarquico das cate- 

gorias de sexo e a estrutura familiar com remanescentes pa- 

triarcais. Reserva-se para outra oportunidade o exame das 

consequencias do atual jogo entre tendencias sociais conser- 

vadoras e inovadoras concernentes a profissionalizagao femi- 

nina no seio do magisterio primario, naquilo que afetam ne- 

gativamente o desempenho dos papeis profissionais das pro- 

fessoras no sistema escolar. 

Encarado de um angulo mais inclusive, o exito da parti- 

cipagao feminina no magisterio primario parece contribuir 

para transformar disposigoes e concepgoes dos membros da 

categoria de sexo feminino em geral, no sentido de promo- 

ver a ampliagao quantitativa e a diversificagao da penetragao 

da mulher no sistema de ocupagoes profissionais e, paralela- 

mente, a consolidagao de expectativas familiais e comunita- 

rias favoraveis a esse processo. Obviamente, a maior enver- 

gadura do processo de profissionalizagao feminina depende 

da extensao do mercado de trabalho, por sua vez correlata ao 

desenvolvimento do sistema nacional de produgao economica. 

Admitindo-se a progressao, na sociedade brasileira, do siste- 

ma urbano-industrial autonomico, a profissionalizagao femi- 

nina nao teria a dificulta-la o subemprego da forga de traba- 

lho masculina. Mais ainda: a evolugao do sistema urbano-in- 

dustrial conta, dentre as suas caracteristicas, com o aumento 

das oportunidades de trabalho no setor das atividades tercia- 

rias (54) — setor em que o magisterio primario se coloca, e 

(54) Nomenclatura cf. Colin Clark, Les Conditions du Progres £co- 
nomique, trad.. Presses Universitaires de France, Paris, 1960. 
Alem das constantes dessa obra, cifras sobre a ampliagao do 
setor terciario em varies sistemas urbano-industriais nacionais 
podem ser compulsadas tambem em Migrations Professionnel- 
les, Institut National d'Etudes Demographiques. Dados censi- 
tarios sobre a distribuigao da populagao ativa brasileira pelos 
setores primario, secundario e terciario encontram-se, dentre 
outros, em Jose Francisco de Camargo, £xodo Rural no Brasil, 
Conquista, Rio de Janeiro, 1960. 
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composto por ocupagoes com tragos proximos ao daquela ati- 

vidade, quanto as possibilidades oferecidas a acomodagao en- 

tre a condigao social tradicional da mulher e a sua filiagao a 

papeis profissionais. Considerando de angulo complementar o 

mesmo fenomeno, cabe pensar a profissionalizagao feminina 

— seja devida a motivagoes positivas da mulher aos trabalhos 

profissionais, seja determinada por insuficiencias financeiras 

sentidas pela familia — com processo que contribui para a 

existencia de forga de trabalho excedente e, assim, tambem 

ela exercendo pressao, atraves da demanda de empregos, pa- 

ra o desenvolvimento do sistema nacional de produgao de 

bens e servigos. 





Ill 

FORMAgAO PROFISSIONAL E CARREIRA 

NO MAGISTERIO PRIMARIO 

Embora o magisterio primario seja uma ocupagao intelec- 

tual, quase metade dos atuais professores primarios brasilei- 

ros nao se diplomou pelas escolas normais, cuja principal fun- 

gao manifesta consiste na formagao especializada de pessoal 

para os cargos docentes das escolas elementares. A esse res- 

peito, bem diversa da situagao brasileira e a do Estado de 

Sao Paulo, onde toda a categoria docente do sistema escolar 

primario mantido pelo Governo Estadual se compoe de nor- 

malistas diplomados. Desse modo, a carreira dos professores. 

primarios publicos estaduais de Sao Paulo comegou, de certa 

forma, na epoca em que, como normalistas, se preparavam pa- 

ra receber o certificado de conclusao do curso normal — exi- 

gido como requisito de sua participagao no processo de com- 

petigao pelas posigoes que agora ocupam. 

Apos tratar da articulagao das escolas normais com o ma- 

gisterio primario, considerado como setor do mercado de tra- 

balho, este capitulo detem-se na descrigao de alguns aspec- 

tos estruturais do sistema escolar primario publico estadual 

de Sao Paulo, vistos como aspectos da situagao de trabalho- 

oferecida a maioria dos egresses das escolas normais que pre- 

tendam tornar-se professores primarios — porquanto o Gover- 

no Estadual se apresenta como o grande empregador da for- 

ga de trabalho especializada produzida pelas escolas normais 

paulistas — e vistos, sobretudo, como aspectos da situagao de- 

trabalho dos professores primarios estudados no municipio da 

Capital. Os aspectos do sistema escolar primario publico es- 

tadual, aqui focalizados, serao os necessarios para ter-se uma 

representagao do quadro social onde se desenvolve a carreira. 
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propriamente profissional dos professores, cuja sondagem 

abrangera o recrutamento e a mobilidade destes pelos cargos 

remunerados do sistema social parcial onde trabalham. Por 

fim, cuidar-se-a da auto-identificagao dos professores prima- 

rios investigados com a profissao que desempenham. 

Fun^oes das Escolas Normals 

Para os objetivos da presente analise, importa destacar as 

conexoes do sistema escolar brasileiro com dois outros sub- 

sistemas compreendidos no sistema social global: o de ocupa- 

goes profissionais e o de estratificagao socio-economica. No 

primeiro caso, tem-se a ampliagao e a diferenciagao do siste- 

ma escolar como conseqiiencia de pressoes provindas da exten- 

sao, da diversificagao e do avango tecnologico da estrutura 

profissional. No segundo, realga-se a educagao escolarizada 

como mecanismo de classificagao de indivfduos e grupos na 

hierarquia socio-economica inclusiva. Apesar de bastante in- 

terrelacionadas, a integragao reciproca dessas duas ordens de 

conexoes da escola com o sistema social global nao e absolu- 

ta. Em verdade, nao obstante a articulagao estreita entre o 

sistema escolar e a estrutura do mercado de trabalho, ele se 

ajusta tambem a exigencias de outros tipos, nao ligadas de 

modo direto a profissionalizagao e ao aprimoramento tecnico 

das atividades sociais. O conteudo simbolico da escolarizagao, 

como fndice de status socio-economico de individuos ou gru- 

pos, conta dentre as forgas sociais parcialmente estranhas a 

estrutura profissional, mas que operam como condicionantes 

da falta de sincronismo entre o desenvolvimento do sistema 

escolar e o do sistema de ocupagoes profissionais: "O Brasil 

quer instruir-se antes de enriquecer, multiplicar os bachareis 

e os doutores antes de multiplicar aqueles que sabem simples- 

men te ler" (1). Criticas com esse teor sao endossadas por 

Americo Barbosa de Oliveira, apos concluir — com base na 

comparagao de dados referentes a 1940 e 1950 — pelo ritmo 

(1) Jacques Lambert, Le Bresil: Structure Sociale et Institutions 
Politiques, Librairie Armand Colin, Paris, 1957, p. 138. 
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mais acelerado de crescimento do ensino medio e superior 

diante do ritmo de crescimento das oportunidades efetiv*6 

de trabalho profissional, em setores aos quais correspondem 

certos ramos desse ensino (2). 

Evidentemente, a filiagao das pessoas a categoria discen- 

te do sistema escolar e sobretudo o tempo de sua permanen- 

cia nessa categoria correlacionam-se com os diferentes mveis 

de renda em que suas familias se colocam, propiciadores da 

liberagao maior ou menor dos imaturos da populagao econo- 

micamente ativa. Niveis de renda grandemente desiguais e 

reduzido desenvolvimento da estrutura do mercado de traba- 

III — 1 
Matriculas segundo os niveis de ensino e popula^oes a que 

teoricamente estes se destinam 

Matricula Efetiva* Populagao* 

ENSINO 1940 1950 IDADES 1940 1950 
Primario 2 555 3 630 7 — 10 4 592 5 531 
Medio 258 558 11 — 17 6 850 8 180 
Superior 25,8 50,5 18 — 21 3 281 4 282 

* Em milhares 

III — 2 
Porcentagem da matricula efetiva sobre a populagao a que 

teoricamente se destinam os niveis de ensino 

Ensino 1940 1950 
Primario 55,6 65,6 
Medio 3,77 6,82 
Superior 0,786 1,179 

(2) Americo Barbosa de Oliveira, "O Ensino, o Trabalho, a Popu- 
lagao e a Renda", Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, 
vol. XXI, 1954, n.0 53, pp. 70-136. Seria de todo conveniente a 
atualizagao desse estudo quanto as escolas de nivel medio. Li- 
dando em parte com estimativas e em parte com cifras cen- 
sitarias, esse autor, em colaboragao com Jose Zacarias Sa Car- 
valho, atualizou e ampliou os dados sobre o ensino superior e 
seu mercado de trabalho correspondente, em A Formagao de 
Pessoal de Nivel Superior e o Desenvolvimento Economico, CA- 
PES, M.E.C., 1960. 
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Iho respondem pelo carater profundamente seletivo do sistema 

escolar, indicado pela matncula diferencial exposta nas tabe- 

las III — 1 e III — 2 (3). 

As consideragoes e cifras acima fornecem o contexto pa- 

ra a anallse da clientela das escolas normals, inserida na di- 

minuta minoria de imaturos que, embora em idade adianta- 

da, continuam a participar do padrao "escolar" — consistente 

nas atividades discentes — em contraposigao a maioria dos 

imaturos da mesma idade, que tende a ja estar participando 

definitiva e exclusivamente do padrao "domestico" ou do 

"profissional". Ao que parece, para a quase totalidade daque- 

la minoria, a filiagao exclusiva e definitiva a esses dois ulti- 

mos con juntos de papeis ou ao desempenho concomitante de- 

les se transfere para depois da fase de freqiiencia as escolas 

medias e muitas vezes as superiores. Ao que tudo indica, e o 

que sucede com a categoria dos normalistas estudados, carac- 

terizada como feminina e solteira, excetuados 9,3% de indi- 

viduos masculinos e 2,5% de casados: 

III — 3 
Distribui^ao porcentual dos normalistas segundo tenham 

ou nao qualquer atividade remunerada 

Idade* Tem Nao tem Totals 

menos de 18 3,6 32,3 35,9 
18 a 21 7,4 44,5 51,9 
mais de 21 7,4 4,8 12,2 

Totals 18,4 81,6 100,0 

* Anos completes na data da inforn^agao. 

Assim, um dos principais tragos da situagao de vida dos 

membros discentes das escolas medias e dado pela sua pro- 

longada vinculagao ao padrao "escolar". Todavia, essa vin- 

culagao ja se acha grandemente comprometida com as moda- 

lidades de participagao futura desses ainda imaturos na cate- 

goria dos socialmente adultos. Para a presente analise, isso 

significa comprometimento com o padrao profissional ou com 

(3) Tabelas III — 1 e III — 2 transcritas de Jayme Abreu, A Edu- 
cagao Secundaria no Brasil, M.E.C., 1955, p. 82. 
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o padrao domestico de atividades. Dai a agao socializadora das 

escolas de grau medio prender-se a essas duas orientagoes e 

incorporar inconsistencias que entre elas possam haver. No 

que concerne ao universe social feminino, essas inconsisten- 

cias realmente existem e a sua manifestagao no interior do 

sistema escolar sera abordada atraves do exame de tres fun- 

goes imediatas desempenhadas pelas escolas normals — onde, 

ao que parece, a manifestagao atinge formas extremas. Sao 

essas fungoes que explicam a elevada proporgao feminina na 

clientela das escolas normals, que ultrapassa de muito as das 

categorias discentes das demais escolas de nivel medio, co- 

mo a seguir se observara (4). 

Ill —. 4 
Matricula nos diversos mveis e ramos de escolas 

brasileiras em 1957 

Escolas Mulheres Total 

PRIMARIAS* 49,2% 5 406 251 
MEDIAS** 
Secundarias do 1.° ciclo 48,9% 578 206 
Secundarias do 2.° ciclo 25,8% 89 441 
Comerciais 28,4% 139 162 
Normals 89,3% 73 948 
Industrials 26,6% 19 131 
Agrlcolas 3,8% 3 671 
SUPERIORES** 25,9% 79 505 

* Primario fundamental comum. 
** Ensino Comum. 

Para a discussao das fungoes imediatas das escolas nor- 

mals, toma-se aqui a realidade social consistente nas escolas 

paulistas desse tipo, nao so porque interessa mais de perto ao 

objeto da pesquisa em exposigao — constituida por um seg- 

mento do magisterio primario deste Estado — como tambem 

porque o extraordinario desenvolvimento quantitative do en- 

sino normal paulista acentuou a multiplicidade de fungoes rea- 

lizadas pelas escolas normals e elevou a situagao a esfera de 

(4) Tabela III — 4 cf. Anuario Estatistico do Brasil — 1957, IBGE. 
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consciencia social, onde ela e representada como problema re- 

clamando solugao. 

Pelas fungoes manifestas na legislagao, as escolas normals 

compete "formar professores para o ensino primario; contri- 

buir para o desenvolvimento cultural da comunidade; desen- 

volver e propagar conhecimentos e tecnicas relativas a educa- 

gao da infancia; e aperfeigoar a formagao profissional de pro- 

fessores primaries e ensejar a especializagao tanto para a ad- 

ministragao como para o ensino" (5). Desse texto depreende- 

se o carater precipuo de agenda de adestramento tecnico- 

profissional, atribufdo as escolas normais. Por essa fungao, 

elas vinculam-se a uma area da estrutura do mercado de tra- 

balho — o magisterio primario, campo profissional feminino. 

Essa vinculagao determina, ao menos em parte, a predominan- 

cia feminina na categoria discente das escolas normais. Vin- 

culagoes analogas evidenciam-se quando se focalizam outras 

escolas medias e as superiores. Nesse sentido, o quadro ante- 

rior, ao registrar diferentes porporgoes femininas no corpo dis- 

cente dos diversos niveis e ramos de escolas, mostra o refle- 

xo, no padrao "escolar" de atividades, das oportunidades dife- 

renciais de participagao da mulher em diferentes setores do 

mercado de trabalho que demandam escolarizagao alem do 

grau elementar. 

Ao lado da fungao tecnico-profissional, as escolas normais 

funcionam como "colegio para mogas", dado que ponderavel 

parcela da sua clientela se destina exclusivamente ao padrao 

"domestico" de atividades — via casamento. Tendo em vista 

esse contingente, aquelas instituigoes preparam certo tipo de 

maes e donas de casa que, atraves da freqiiencia as escolas 

(5) Legislagao do Ensino Normal no Estado de Sao Paulo. Atuali- 
zada ate 30 de abril de 1960, vol. n.0 4 da Serie Publica?6es 
Avulsas da Divisao de Relagoes Publicas da Secretaria de Es- 
tado dos Negocios da Educagao, Sao Paulo, 1960, p. 14. Tex- 
tos legais de epocas anteriores, sobre as escolas normais pau- 
listas, tem conteudo semelhante. O mesmo ocorre com os re- 
ferentes as de outros Estados que contam com legislagao es- 
pecifica para o ensino normal, transcritos em Oportunidades 
de Formagao do Magisterio Primario, M.E.C., INEP, CBPE, Rio 
de Janeiro, 1959. 
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normals, vem a participar de determinados complexes da he- 

ranga cultural nao acessiveis a maioria das mulheres, devido 

a barreiras sobretudo economicas Nessas circunstancias, as 

escolas normals aparecem como agendas de modernizagao dos 

papeis maternos — fenomeno que, como salienta Parsons, con- 

siste no "esforgo de racionalizagao com base cientlfica, e mui- 

tas vezes pseudo-cientlfica, dos aspectos tecnicos dos cuidados 

as criangas. O colapso do tradicionalismo, ha tempos admitido 

para muitas outras areas, vem agora se fazendo sentir nesta 

ultima. Assim, nao e surpreendente a parte proeminente de- 

sempenhada pela psicologia" (6). O texto legal, antes citado, 

de certa forma reconhece essas fungoes para-domesticas rea- 

lizadas pelas escolas normals, que as poem em conexao nao 

com a estrutura profissional, mas com o padrao "domestico" e, 

portanto, contribuem para que a composigao da categoria dis- 

cente dessas escolas seja altamente feminina. Ressalte-se que, 

por essas fungoes, o ensino normal, no piano das conseqiien- 

clas socials nao manifestas, comporta-se como mecanismo pelo 

qual as famllias procuram assegurar, para si e para as filhas, 

niveis mmimos de posigao socio-economica relativamente ele- 

vados — sem que para tanto as filhas penetrem na populagao 

ativa. Trata-se, sem duvida, de um caso particular da inter- 

ferencia do conteudo simbolico da escolarizagao, como indice 

de status superior, no funcionamento do sistema escolar. Por 

fim, interessa por em relevo uma terceira fungao das escolas 

normals, que faz delas escolas propedeuticas a estabelecimen- 

tos de ensino universitario, principalmente a alguns cursos das 

faculdades de filosofia, para os quais provavelmente se des- 

loca, bastante atenuada, a problematica das escolas normals, 

advinda da realizagao simultanea de fungoes tecnico-profissio- 

nais e extra-profissionais. 

Os projetos de vida dos normalistas, para depois de con- 

cluirem o curso normal, oferecem indicagoes sob re as tres con- 

sideradas fungoes das escolas normals: 

(6) Talcott Parsons, Robert F. Bales e outros, ob. cit., pp. 25-6. 
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rn — 5 
Distribuicao porcentual dos normalistas segundo suas pretensoes 

para depois da conclusao do curso normal 

Lecionar em Freqiientar outro curso 
escola primaria Pretendem Nao pretendem TOTAIS 

Pretendem 26,9 19,7 46,6 
Nao pretendem 31,1 22,3 53,4 
Totais 58,0 42,0 100,0 

A desarticulagao parcial das escolas normals a estrutura 

profissional transparece nos 53,4% de normalistas indesejosos 

de lecionar em escola primaria. Os 22,3% sem pretensoes de 

ingressar no magisterio primario e tambem de freqiientar ou- 

tro curso sugerem que por eles se efetuam as fungoes para-do- 

mesticas daqueles estabelecimentos. E as fungoes propedeuti- 

cas de tais instituigoes se revelam quando se verifica que, den- 

tre os pretendentes a outros cursos, 76% visam as escolas su- 

periores, perfazendo 63% os que optaram por cursos das fa- 

culdades de filosofia — principalmente os de pedagogia, letras 

e historia. Escolas superiores mencionadas com reduzida fre- 

qiiencia sao as de direito, higiene, medicina, assistencia social, 

etc. Apenas uma minoria — 8% — pretende os cursos de grau 

medio, pos-graduados ao normal e ministrados em institutes de 

educagao: os de aperfeigoamento, de administragao escolar e de 

especializagao, diretamente ligados as escolas elementares (7). 

Ja se afirmou que nas escolas normais "existem entre os 

professores divergencias frontais no que conceme ao significa- 

(7) Para 35% dos normalistas investigados, a sua atual participa- 
gao no padrao "escolar" nao se limita ao curso normal. As- 
sistem tambem a cursos em geral nao integrados no denominado 
sistema escolar comum: recebem aulas de linguas, quase sem- 
pre ingles e frances: aprendem a executar algum instrumen- 
to musical, sobretudo o piano; estao em cursos de pintura, de 
ceramica, de corte e costura; etc. Fica-se tentado a enxer- 
gar, em, algumas dessas modalidades de escolarizagao parale- 
la a das escolas normais, a versao modema de antigos pa- 
droes "aristocraticos" de educagao da mulher. Entretanto, ou- 
tras dessas modalidades de escolarizagao paralela ao normal 
parecem suportar interpretagao inversa, no sentido de serem 
decorrencia de interesse por conhecimentos que ampliariam 
as areas de profissionalizagao feminina. 
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do da educagao da mulher na nossa cultura. Acreditam uns 

que seja imp rescind! vel acentuar o aspecto chamado "domes- 

tico"- (pois a professor a primaria e tambem mae e dona de 

casa), enquanto outros cuidam mais do chamado aspecto "tec- 

nico" ou profissional (pois a professora primaria deve ser ade- 

quadamente adestrada para o desempenho eficiente de suas 

fungoes no ensino)" (8). Contudo, dados expostos no capitulo 

precedente mostram que as pessoas envolvidas no processo o 

representam de outra forma: professores de escolas normais, 

normalistas e professores primarios tendem a compartilhar de 

•convicgoes semelhantes acerca do magisterio primario, conce- 

bendo-o como especie de prolongamento profissionalizado dos 

papeis maternos. Trata-se de elaboragao ideologica tendente a 

acomodar orientagoes sociais divergentes relativas as modali- 

dades de participagao da mulher adulta na vida social — uma 

pelo envolvimento no padrao domestico e outra pela filiagao 

ao padrao profissional de atividades. 

Essas orientagoes sao, por uma parte, acolhidas pelos sis- 

temas sociais restritos consistentes nas escolas normais, deter- 

minando-lhes a triplicidade de fungoes executadas e provocan- 

do o apego dos participantes desses sistemas a apontada ela- 

boragao ideologica de acomodagao — se e que as escolas nor- 

mais nao constituem um dos focos de origem dessa mesma elabo- 

ragao ideologica. De outra parte, manifestam-se tambem num 

piano ideologico mais "abstrato" 2 critico, atraves das posi- 

goes assumidas por educadores-teoricos em face das fungoes 

extra-profissionais das escolas normais. Continuando a restrin- 

gir a focalizagao ao Estado de Sao Paulo, ilustram-se tais po- 

sigoes com argumentos esposados por J. Querino Ribeiro e Car- 

los Correa Mascaro, respectivamente favoraveis e contraries as 

fungoes extra-profissionais das escolas em questao. Defende, o 

primeiro, a indispensabilidade da formagao pedagogica a to- 

da a mocidade feminina — "formagao pedagogica no sentido 

que se Ihe da quanto a preparagao dos professores primarios, 

(8) Marialice M. Foracchi, "O Professor e a Situagao de Ensino: 
uma Analise de Sociologia Educacional", Sociologia, vol. XXII, 
1960, p. 259. 
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porque teorica e praticamente na fundamentagao, no conteii- 

do e na forma nao ha diferenga entre o que convem exigir pa- 

ra o exercicio do magisterio elementar e o que convem exigir 

para a orientagao na criagao dos filhos. Por outras palavras: a 

fungao das maes, junto aos filhos, e quase identica a dos pro- 

fessores junto das cnangas da escola elementar... E de fato: 

o curn'culo e os programas dos cursos normais coincidem exa- 

tamente com o que de melhor se poderia desejar para a for- 

magao da juventude feminina, independentemente dos inte- 

resses da dedicagao a carreira do magisterio. Nenhuma das 

suas atividades ou disciplinas escapa, de leve ao menos, aos 

interesses de qualquer mae de faimlia" (9). 

O segundo educador adota posigao desfavoravel ao rele- 

vo ganho pelas fungoes extra-profissionais das escolas nor- 

mais, vendo o fenomeno como desvirtuamento da instituigao; 

combate a extensao quantitativa do ensino normal — avalia- 

da pelo aumento de estabelecimentos e de matriculas — por- 

que excedente as necessidades do mercado de trabalho, dado 

pelo magisterio primario; censura a eficiencia daquelas esco- 

las, julgando o nfvel do seu ensino como rebaixado; e propoe 

medidas destinadas a retragao quantitativa das escolas nor- 

mais, a atrofia das suas fungoes extra-profissionais e a ele- 

vagao da sua eficiencia pedagogica. Dentre essas medidas 

esta a introdugao "dos exames vestibulares, a fim de evitar 

que a posse de certificados de estudos propedeuticos ou de 

outros dados como equivalentes, feitos em nao importa que 

condigoes, continuasse a eximir de demonstrarem vocagao, ap- 

tidoes e capacidade intelectual para estudos pedagogicos e 

exercicio do magisterio, os candidates a ingresso nos estabe- 

lecimentos de ensino normal" (10). 

(9) J. Querino Ribeiro, Pequenos Estudos sobre Grandes Proble- 
mas Educacionais, Sao Paulo, 1952, pp. 49-50. 

(10) Carlos Correa Mascaro, O Ensino Normal no Estado de Sao 
Paulo: Subsidios para Estudo da sua Reforma. Cademo n.0 

10 da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da U.S.P., Sao 
Paulo, 1956, pp. 24-5. Veja-se, do mesmo autor, Exames Ves- 
tibulares nas Escolas Normais, Caderno n.0 8 da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da U.S.P., Sao Paulo, 1955. A 
mesma posigao contraria as fungoes extra-profissionais das es- 
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No im'cio de 1957 instituiram-se os exames vestibulares^ 

juntamente com outras pequenas alteragoes na organizagao 

formal das escolas normals paulistas (11). Pouco tempo de- 

correu para averiguar-se a repercussao frenadora efetiva de 

tais exames na tendencla ao crescimento quantitativo do cur- 

so normal, que a seguir se mostra pela evolugao dos totals de 

diplomagoes (12). 

Ill — 6 
Totals e indices de crescimento trienais das conclusdes de 

cursos nas escolas normals paulistas 

Trienios Totals Indices 

1936-38 3 794 100 
1939-41 4 973 131 
1942-44 6 389 168 
1945-47 6 265 165 
1948-50 11 747 309 
1951-53 17 006 448 
1954-56 26 688 703 
1957-59 21 397 564 

Essa tendencla expansionista nao poderia explicar-se so- 

mente pela ampliagao real das oportunidades profissionais aos 

possuidores de diploma do curso normal. Apesar de o ensino 

primario fundamental comum nao constituir o unico campa 

de trabalho para tais pessoas, e nele que encontravam o cam- 

po profissional mais amplo. Por isso, o numero de cargos do- 

centes em escolas onde se ministra esse ensino oferece boa in- 

—4 ■ ■ 
colas normals e defendida por Maria Jose Garcia Werebe, "Pro- 
blemas do Ensino Normal no Estado de Sao Paulo", Revista de 
Pedagogia, ano V, vol. V, n.0 10, 1959, pp. 73-86. 

(11) Pela Lei 3.739, de 22-1-57, que pode ser compulsada na Legis- 
lagao do Ensino Normal no Estado de Sao Paulo, pp. 6-8. 

(12) Tabela III — 6 cf. Carlos Correa Mascaro, O Ensino Normal 
no Estado de Sao Paul,o p. 42, para dados relatives a 1936- 
1949 e 1951-1953; cf. O Ensino no Brasil — 1948-1950, M.E.C., 
para o ano de 1950; colegao Sinopse Estatistica do Ensino Me- 
dio, M.E.C., para 1954-1959. Tem-se boas razoes para afirmar 
que nos dois ultimos anos houve um rebaixamento do nivel 
exigido dos candidates, nos exames vestibulares as escolas 
normlais. 
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dicagao do comportamento do mercado de trabalho para os 

egressos das escolas normals. E, como a tabela seguinte infor- 

forma, o crescimento do numero de normalistas vem sendo 

maior do que o das necessidades do desenvolvimento efetivo 

do ensino primario fundamental comum, traduzidas no aumen- 

to de cargos docentes em estabelecimentos publicos e privados 

(13). 

Ill — 7 
Totals trienais de diplomados por escolas normals e de aumentos 
(sobre o trienlo imediatamente anterior) no numero de cargos 

no magisterio primario no Estado de Sao Paulo 

Diplomados por Aumentos de cargos 
Trienios escs. normais no magist. primario 

1936-38 3 794 662 
1939-41 4 973 1 224 
1942-44 6 389 718 
1945-47 6 265 3 044 
1948-50 11 747 2 096 
1951-53 17 006 7 451 
1954-56 26 688 6 522 
1957-59 21 397 8 222 

TOTAIS 98 259 29 939 

A saturagao do mercado de trabalho no magisterio prima- 

rio e notoria. Toma-se mais flagrante, porem, quando se com- 

param os totals de posigoes docentes a serem ocupadas em ca- 

rater efetivo, nas escolas primarias do Governo Estadual, com 

os totais de candidates inscritos para essas posigoes Isso por- 

que o Governo Estadual se apresenta como o grande emprega- 

dor de professores primarios: em 1959, dos 45 432 cargos exis- 

tentes no magisterio primario paulista, 80,2% encontravam-se 

<13) Na tabela III — 7, numeros de diplomados cf. fontes relacio- 
nadas no rodape anterior. Aumentos de cargos cf. serie O 
Ensino no Brasil, M.E.C., para os anos 1936-1939; cf. Sinopse 
Regional do Ensino Primario Fundamental Comum: Dados 
Retrospectivos — 1940-1957, M.E.C., para os anos 1940-1956; 
cf. Anuario Estatistico do Brasil — 1959, para o ano 1957; cf. 
informacoes do Departamento de Estatistica do Estado de Sao 
Paulo, para os anos 1958-1959. 
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no sistema escolar primario publico estadual (14). As diferen- 

gas verificaveis no quadro III — 8 evidenciam, tanto quanto as 

da tabela anterior, que, mesmo pelas fungoes tecnico-profissio- 

nais desempenhadas pelo ensino normal, ha uma defasagem 

quantitativa entre ele e o mercado de trabalho oferecido por 

aquele sistema (15). 

Ill — 8 
Totals trienals de candidates ao magisterio primario publico 

estadual paulista e de vagas postas em concurso 

Trienios Candidates Vagas 

1936-38 9 233 2 065 
1939-41 5 452 2 397 
1942-44 3 483 2 123 
1945-47 7 500 3 673 
1948-50 9 109 4 202 
1951-53 16 651 6 418 
1954-56 16 110 4 939 
1957-59 19 005 5 308 

TOTAIS 86 543 31 125 

Tendo em vista a predominante clientela feminina das es- 

colas normais, os numeros sobre a evolugao desse tipo de esco- 

la impoem tres ordens de reflexoes. Primeiramente, a reali- 

zagao em grande escala de fungoes extra-profissionais pelas 

escolas normais faz com que elas venham passando por um pro- 

cesso contrario ao de especializagao — que fora fortemente im- 

pulsionado na decada de 30 pela reforma Fernando de Aze- 

vedo, destinada a enfatizar as fungoes tecnico-profissionais do 

ensino normal paulista (16). Em segundo lugar, considerando 

apenas as fungoes profissionais desse ensino, as escolas nor- 

(14) Cf. informagao de Departamento de Estatistica do Estado de 
Sao Paulo. 

(15) Quadro III — 8 cf. Carlos Correa Mascaro, O Ensino Normal 
no Estado de Sao Paulo, p. 42, para os anos 1936-1948 e 1951- 
1955; cf. informagoes da Secretaria da Educagao do Estado 
de Sao Paulo, para os anos 1949-1950 e 1956-1959. 

(16) Sobre a fundamentagao e a orientagao dessa reforma, con- 
sulte-se Fernando de Azevedo, "Educagao de Educadores", 
Anhembi, ano III, vol. XII, n.0 34, pp. 25-38. 
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mais operariam como focos de desajustamento individual, na 

medida em que as aspiragoes profissionais da mulher para o 

magisterio primario, inculcadas ou reforgadas atraves delas, 

nao podem ser todas satisfeitas, dada a defasagem quantita- 

tiva entre escolas normais e capacidade de absorgao do mer- 

cado de trabalho fornecido por aquela ocupagao. For fim, as 

duas reflexoes anteriores convergem para uma terceira: tanto 

o fortalecimento das fungoes extra-profissionais como a pro- 

dugao excedente de forga de trabalho especializada, que se 

acham na base da expansao do ensino normal paulista, sao 

redutiveis ao processo mais geral de participagao crescente da 

mulher em setores da heranga cultural tradicionalmente aces- 

siveis a pequena minoria. Nesse sentido, a profissionalizagao 

feminina aparece somente como uma das forgas propulsoras 

da democratizagao da cultura, por sua vez solapadora da di- 

ferenciagao social rigida pelo fator sexual. 

Todavia, saliente-se que — nao obstante a expansao quan- 

titativa das escolas normais venha contribuindo para a eleva- 

gao do nivel cultural da categoria de sexo feminina — tal 

aspecto quantitativo do funcionamento das escolas normais es- 

ta associado a deterioragao de sua eficiencia pedagogica, feno- 

meno esse que repercute negativamente, em cadeia, nas fun- 

goes socializadoras das escolas primarias, realizadas atraves 

dos papeis docentes exercidos por ex-normalistas. A reagao 

de muitos educadores preocupados com a eficiencia pedago- 

gica das escolas normais assume, compreensivelmente, a for- 

ma de oposigao as fungoes extra-profissionais das escolas nor- 

mais — em grande parte responsaveis pela expansao quantita- 

tiva destas. 

No processo de desenvolvimento do ensino normal paulis- 

ta, marca uma nova etapa, que ate hoje se prolonga, a inicia- 

tiva tomada em 1928 pelo Govemo Estadual, permitindo "a 

fundagao de escolas normais livres e municipais, sob a alega- 

gao de que urgia combater a carencia de professores primarios 

(17). Tais escolas, equiparadas as oficiais (estaduais), che- 

(17) Carlos Correa Mascaro, O Ensino Normal no Estado de Sao' 
Paulo, pp. 7-8. 
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gam a diplomar maior quantidade de normalistas do que es- 

tas; das 7 632 diplomagoes ocorridas no Estado em 1958, 43,7% 

efetuaram-se em estabelecimentos estaduais, 3,9% em escoias 

municipais e 52,4% em escoias particulares (18). Bastam essas 

cifras para avaliar-se o peso da contribuigao das escoias nor- 

mals equiparadas — municipais e particulares — como fator 

da problematica do ensino normal no Estado de Sao Paulo. 

No que tange as fungoes tecnico-profissionais por elas desem- 

penhadas, tem-se uma ilustragao no recrutamento dos profes- 

sores primarios publicos estaduais do municfpio de Sao Paulo, 

estudados nesta pesquisa: os dados do quadro proximo eviden- 

ciam a participagao progressiva dos diplomados por escoias 

normals nao oficiais, na rede de estabelecimentos publicos de 

ensino primario na Capital. Ao que tudo leva a crer, o feno- 

meno e generico ao Estado inteiro 

III — 9 

Distribuigao dos professores primarios segundo o tipo de 
escola normal onde se diplomaram e a epoca da formatura 

Formatura Escs. Oficiais Escs. Equiparadas 

Ate 1930 100,0% — 

1931-1940 78,7% 21,3% 

1941-1950 66,0% 34,0% 

Apos 1950 57,4% 42,6% 

Totals 67,6% 32,4% 

Os professores primarios investigados concluiram o curso 

normal com a idade mediana de 19,1 anos (19). Para a maior 

parte deles, o termino desse curso encerrou a sua participagao 

no padrao "escolar" de atividades. E os 42% de professores, 

que escaparam a tal situagao, fizeram-no por breves periodos 

<18) Cf. Sinopse Estatistica do Ensino Medio — 1959. 
(19) Primeiro e terceiro quartis respectivamente iguais a 18,0 e 

20,9 anos. 
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— atraves da freqiiencia a cursos de ferias rapidos ou a cursos 

regulares com dura^ao de um ano em geral: 

III — 10 

Distribui^ao das professdras primarias segnndo tenham 
ou nao freqiientado algum curso apos o normal 

Formatura Freqiientaram Nao freqiientaram 

Ate 1940 29,4% 70,6% 

1941-1950 45,1% 54,9% 

Apos 1950 51,2% 48,8% 

TOTAIS 42,0% 58,0% 

A diplomagao em escola normal, alem de operar seletiva- 

mente quanto ao ramo profissional para o qual se encaminha- 

ram os atuais professores primarios pesquisados, tambem con- 

dicionou, por isso mesmo, para uma parcela do professorado, 

a procura de determinados tipos de cursos realizados depots da- 

quela data. Como em seguida se ve, a maioria desses cursos 11- 

ga-se as escolas elementares, ao menos em parte devido a que 

a sua realizagao facilita, com apoio em dispositivos da legisla- 

gao "escolar", a carreira dos professores primarios publicos es- 

taduais — seja apressando a sua passagem para a categoria dos 

funcionarios publicos efetivos do Estado, seja criando condigoes 

vantajosas para a mobilidade dos professores efetivos de uma 

unidade escolar para outra. Desse modo, em regra geral a 

freqiiencia a outros cursos, apos o normal, decorre da propria 

vinculagao dos professores a certa area da estrutura profissio- 

nal — o magisterio primario publico estadual. Quanto aos cur- 

sos "nao ligados ao ensino elementar", quase sempre consis- 

tem em cursos nao integrados no denominado sistema escolar 

comum: lingua, pintura, decoraQao, etc. — de certa forma ir- 

relevantes para a formagao pedagogica dos professores pri- 

marios . 
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III — 
Distribui$ao das professoras que freqiientaram cursos apos 

o normal segundo o tipo de curso realizado 

CURSOS Regulares De ferias 

Ligados ao ensino elementar 45,2% 50,7% 
Nao ligados ao ensino elementar 24,7% 4,1% 

Totals* 63,0%* 52,1%* 

♦ Totals superiores a soma das parcelas porque ha professores 
que freqiientaram os dois tipos de cursos mencionados na pri- 
meira coluna da tabela. 

Esta-se, pois, diante de uma configuragao mista de papeis 

discentes e profissionais, favorecida pelas condigoes em que 

se processa o exercicio destes ultimos, no magisterio primario. 

E' o que se constata quando se atenta ao montade dos que fi- 

zeram cursos de ferias e ao dos que freqiientaram cursos re- 

gulares: destes, 67% assistiram a tais cursos paralelamente ao 

desempenho do magisterio primario e 24% foram para isso "co- 

missionados" pelo Governo Estadual. E, no que concerne aos 

cursos "ligados ao ensino elementar", as imposigoes da carreira 

profissional dos professores primarios — relativas a intensifica- 

gao da competigao pelas posigoes docentes do sistema escolar 

primario publico estadual — contam entre os fatores principals 

de sua freqiiencia por ex-alunos de escolas normals. 

Entretanto, se do total de professores investigados forem 

descontados o total dos que nao freqiientaram outro curso de- 

pois do normal e o total dos que, tendo-os freqiientado, estive- 

ram em cursos a margem das carreiras intelectuais — como 

os de decoragao, datilografia, piano, etc. — conclui-se que a 

formagao intelectual em geral e a formagao pedagogica em 

particular da grande maioria dos professores primarios ter- 

mina com a diplomagao destes nas escolas normals Contudo, 

como a tabela seguinte informa, ponderavel quantidade dos 

professores pesquisados gostaria de freqiientar cursos que apri- 

morariam sua formagao intelectual. Mas poucos dentre eles 

admitem a viabilidade de concretizagao de tais desejos, alegan- 

do interferencia dos papeis domesticos que desempenham, im- 
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pecilhos de ordem financeira, cansago, etc. Nessas aspiragoes 

"escolares" manifestam-se, novamente, as fungoes extra-profis- 

sionais, de cunho propedeutico, das escolas normals, apreendi- 

das pelos desejos de freqiiencia a cursos superiores de nature- 

za nem sempre pedagogica; e, tambem, as pressoes competiti- 

vas inerentes a carreira profissional dos professores primarios, 

refletidos nas suas aspiragoes de freqiientarem cursos pedago- 

gicos de nivel medio, pos-graduados ao normal e realizados nos 

Institutes de educagao. 

Ill — 12 
Distribui^ao dos professores primarios segundo desejem ou 

nao freqiientar cursos e segnndo os tipos de cursos desejados 

Nao gostariam de freqiientar 47% 
Gostariam de freqiientar 53% 

Cursos pos-graduados de Institute de Educagao 23,6% 

Cursos de pedagogia e de psicologia de Facul- 
dade de Filosofia 8,2% 

Outros cursos de Faculdade de Filosofia 3,8% 

Cursos de outras escolas superiores (assistencia 
social, enfermagem, medicina, direito, etc.) 8,0% 

Cursos nao pertencentes ao sistema escolar co- 
mum (linguas, miisica, pintura, datilogra- 
fia, etc.) 9,4% 

Vista em conjunto, porem, a formagao escolarizada efeti- 

vamente recebida pelos professores primarios publicos esta- 

duais do municipio de Sao Paulo tende a cessar com o termi- 

no do curso normal — fato esse que, a respeito da formagao 

pedagogica especializada, parece de provavel ocorrencia entre 

os atuais normalistas com aspiragoes de ocuparem cargos do- 

centes do sistema escolar primario publico estadual. Assim 

sendo, recoloca-se o problema de avaliagao da eficiencia com 

que as escolas normals se vem desincumbindo de suas fungoes 

tecnico-profissionais, dado que sobre essas escolas recai o maior 

peso, quando nao a exclusividade, da formagao pedagogica do 

professorado primario atual e future. 
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Sistema Escolar Primario Piiblico Estadual 

Como Situa^ao de Trabalho 

A situagao de trabalho de uma pessoa consiste nas caracte- 

xisticas do sistema social parcial onde ela exerce atividades 

profissionais Sem diivida, o mesmo individuo podera ter mais 

de uma situagao de trabalho, se paralelamente desempenhar pa- 

peis profissionais em mais de um sistema social restrito. Den- 

tre os professores primarios estudados, tal e, por exemplo, o 

caso dos poucos que lecionam tanto em escolas privadas como 

•em escolas publicas estaduais, ou que trabalham nestas e em 

escritorios comerciais. Por razoes obvias, interessa a sua situa- 

•gao de trabalho enquanto membros de uma categoria ocupa- 

•cional do sistema escolar primario publico estadual — aqui 

apresentada atraves da descrigao de apenas alguns aspectos 

deste. 

Na area do municipio de Sao Paulo, onde os professores 

investigados trabalham, encontram-se escolas primarias publi- 

cas e particulares. As primeiras sao mantidas pelo Poder Pu- 

hlico Estadual ou pelo Poder Publico Municipal. Recorda-se 

que a instalagao dessas ultimas, integradas em sistema autono- 

mo, data somente de 1956, depois do rompimento do Convenio 

Escolar entre o Governo do Estado e o do Municipio da Capi- 

tal, atraves do qual muitas das escolas primarias desse muni- 

cipio resultavam da cooperagao entre os dois Poderes (20). 

Contudo, ainda presentemente o sistema escolar primario do 

Governo Municipal nao possui existencia futura garantida, con- 

<20) O historico do Convenio e do seu rompimento, bem como ar- 
gumentos contraries a existencia de um sistema de ensino pri- 
mario fundamental comum, sustentado e administrado pelo 
Poder Municipal de Sao Paulo, encontram-se em Carlo^ Cor- 
rea Mascaro, Problemas Educacionais do Municipio de Sao 
Paulo, Caderno n.0 11 da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da U.S.P., Sao Paulo, 1957; e, do mesmo autor, O Mu- 
nicipio de Sao Paulo e o Ensino Primlario — Ensaio de Adminis- 
tracao Escolar, Boletim n.0 221 da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da U.S.P., Sao Paulo, 1960. Dentre os nossos 
educadores, Anisio Teixeira e o grande defensor dos sistemas 
escolares municipais administrativamente autonomos. Seu pen- 
samento sobre o assunto acha-se resumido em Educagao nao 
e Privilegio, esp. 2a. parte. 
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forme o demonstram as sucessivas tentativas de restabelecimen- 

to do Convenio que vigorara ate ha alguns anos (21). 

As escolas primarias do Poder Publico Estadual. na Capi- 

tal paulista, participam da extensa rede de estabelecimentos do 

mesmo tipo, por ele mantidos nos municipios do Estado intei- 

ro. Como se depreende das cifras abaixo, e nessa rede escolar 

que se realiza a maior parte do ensino primario fundamental 

comum, ministrado na area do Estado de Sao Paulo (22). O 
\ 

mesmo cabe dizer acerca do municipio da Capital: em 1958, dos 

364 565 alunos matriculados, 72,5% freqiientavam escolas pu- 

blicas estaduais (23). 

Ill — 13 
Unidades escolares, professdres e alunos das escolas 

primarias paulistas 

Entidade Mantenedora Unidades* Professdres** Alunos* 

Governo Estadual 72,2% 80,7% 85,9% 
Governos Municipals 22,5% 12,6% 7,5% 
Entidades Particulares 5,3% 6,7% 6,6% 

TOTAIS 11 966 43 359 1 010 290 

* Em 1955 — ** Em 1958. 

Do ponto de vista das fungoes efetivas e potencias das es- 

colas primarias, reveste-se de grande significagao o fato de os 

estabelecimentos mantidos pelo Governo Estadual estarem si- 

tuados em comunidades locals as mais diversas quanto ao seu 

(21) Cf. noticias dos jornais paulistanos. Em 1958, 13,7% dos alu- 
nos das escolas primarias da Capital estavam matriculados 
nos estabelecimentos do Governo Municipal. 

(22) Tabela III — 13 cf. Ensino Primario Fundamental Comum no 
Estado de Sao Paulo — 1934-1955, para cifras sobre unidades 
escolares e alunos; cf. informagao do Departamento de Esta- 
tistica do Estado de Sao Paulo, para cifras sobre o corpo do- 
cente. Observances: a) As cifras sobre alunos referem-se a 
matricula inicial; b) As unidades escolares sao computadas 
segundo criterio administrative: escolas constituidas por uma 
unica "classe" ou turma de alunos e seu professor, estejam 
ou nao varias delas no mesmo enderego, aparecem como va- 
rias unidades; por outro lado, varias "classes" que se achem 
sob a administragao de um diretor formam uma unica uni- 
dade escolar; c) As cifras sobre professdres incluem os "com 
regencia" e os "sem regencia de classe". 

(23) Cf. Pesquisa e Planejamento, ano III, vol. 3. p. 117. 
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estagio sociocultural, cobrindo — segundo indicagao do qua- 

dro seguinte — todo o "continuum"- rural-urbano (24). E, co- 

mo se notara, nessa dimensao rural-urbana do sistema escolar 

primario publico estadual esta um dos fatores da grande mo- 

bilidade caracten'stica da carreira profissional dos membros 

do seu corpo docente. 

Ill — 14 
Unidades escolares, professores e alunos do sistema escolar 

primario publico estadual de Sao Paulo 

Localizagao Unidades* Professores** Alunos* 

Cidades 21,3% 63,1% 64,2% 
Vilas 5,9% 9,2% 8,9% 
Zona Rural 72,8% 27,7% 26,9% 

TOTAIS 8 644 35 001 867 633 

* Em 1955 — ** Em 1958. 

Para fins de analise, toma-se como sistema escolar prima- 

rio publico estadual o con junto das escolas primarias mantidas 

pelo Poder Publico Estadual mais todos os orgaos administra- 

tivos dessas escolas. Assim, as escolas primarias desse Poder, 

situadas no municipio de Sao Paulo, consistem apenas num se- 

tor daquele sistema escolar; e seus professores, apenas um se- 

tor da categoria docente global de tal sistema. Saliente-se, por 

outro lado, que o Governo Estadual mantem e administra ou- 

tros tipos de escolas alem das ministradoras do ensino prima- 

rio fundamental comum e que alguns orgaos da administra- 

gao publica estadual tern jiirisdigao sobre essas e aquelas co- 

mo, por exemplo, a Diregao Geral do Departamento de Educa- 

gao. Consideram-se aqui, porem, nesses orgaos, apenas as suas 

atividades de administragao das escolas primarias. 

Dentre as caracteristicas das escolas primarias — enquan- 

to local de trabalho profissional — sobreleva as demais, por 

(24) Tabela III — 14 cf. fontes e observagoes da nota 22. O crite- 
rio estatistico usado nessa tabela nao corresponde necessa- 
riamente aos criterios sociologicos de classificagao das comu- 
nidades em urbanas, semi-urbanas e rurais. Foi aqui adotado, 
com consciencia de suas limitagoes, devido a forma em que 
os dados utilizados se encontram categorizados. 



ser-lhes fundamental, a referente ao carater publico ou priva- 

do desses estabelecimentos, por sua vez baseado na proprie- 

dade dos meios de produgao dessas agendas de servigo: num 

caso, propriedade da coletividade conjunta, representada pelos 

sens Poderes Publicos; no outro, propriedade de individuos ou 

instituigoes privatistas dessa ou de outras coletividades. Evi- 

dentemente, a partidpagao dos Poderes Publicos na produgao 

glqbal dos servigos consistentes no ensino primario constitui 

uma das formas pelas quais eles penetram na produgao total 

de bens e servigos realizada pelas sociedades capitalistas ou 

pre-capitalistas. Do ponto de vista da produgao total de bens 

e servigos dessas sociedades, nelas coexistem o setor publico, 

minoritario, e o setor privado, majoritario — coexistencia essa 

muitas vezes competitiva e ate conflitiva (25). Possivelmente, 

o retraimento das iniciativas privadas na area do ensino pri- 

mario brasileiro se deva aos mecanismos reguladores dos em- 

preendimentos capitalistas — o que tambem explicaria a nao 

ocorrencia do mesmo fenomeno nos niveis de ensino superiores 

ao primario. O certo e que o setor publico domina aquela area 

do sistema escolar: em 1957, dos 5 504 098 alunos das escolas 

primarias brasileiras, 87,3% freqiientavam estabelecimentos pu- 

blicos; e o numero destes chegava a 77 131, enquanto o dos par- 

ti culares ia a 8 589 (26). Dada essa situagao, compreende-se o 

fato de os Poderes Publicos serem os grandes empregadores de 

professores primaries: em 1957, a rede escolar primaria piibli- 

ca federal empregava 685 professores; as estaduais, 104 429; 

as municipais, 53 986; e as escolas particulares, 23 956. Nessa 

(25) Uma ilustragao de tal estado, verificado no campo escolar 
brasileiro, e fornecida pelos debates em torno do Projeto de 
Diretrizes e Bases da Educagao Nacional. Algumas das prin- 
cipais analises do "Projeto acharrt-se reunidas na coletanea or- 
ganizada por Roque Spencer Maciel de Barros, Diretrizes e 
Bases da Educa^ao Nacional, Liv. Pioneira Ed., Sao Paulo, 1960. 

(26) Cifras cf. Sinopse Regional do Ensino Primario Fundamental 
Comum. Quanto a numeros e consideracoes sobre a maior par- 
ticipagao das iniciativas privadas nos niveis de ensino acima 
do primario, ver Florestan Fernandes, "Dados sobre a Situa- 
gao do Ensino". 
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epoca, 87% dos professores primarios brasileiros trabalhavam, 

portanto, em escolas publicas (27) 

Da diferenga quanto a propriedade dos meios de produ- 

gao, existente entre estabelecimentos publicos e particulares 

em geral, resulta, ao menos no piano das representagoes cole- 

tivas ideais, a finalidade da penetragao dos Poderes Publicos 

modernos na produgao de bens e servigos, qual seja o atendi- 

mento das necessidades da coletividade global. Por isso, o fun- 

cionamento dos estabelecimentos publicos nao se guia pela bus- 

ca do maior lucro, mas pela busca do interesse coletivo, o que 

mantem o ganho monetario dentro de certos limites ou pode 

justificar a inexistencia completa desse ganho e ate mesmo, 

em muitas circunstancias, as perdas (28). E' nesse contexto 

que se coloca a defesa ideologica do ensino primario gratuito, 

obrigatorio, universal e publico, apoiada numa filosofia alta- 

mente democratica, que por seu turno encerra os objetivos ge- 

rais das escolas primarias e os meios pedagogicos e adminis- 

trativos genericos para alcanga-los (29). 

Em termos de trabalho assalariado, nao visar ao lucro sig- 

nifica, no sistema capitalista, escapar a mais-valia, reguladora 

da produgao privada (30). Nesse fato reside uma das diferen- 

gas basicas entre a situagao de trabalho dos assalariados de 

empresas particulares e a dos funcionarios publicos — defini- 

dos como pessoas regularmente assalariadas pela ocupagao de 

cargos em estabelecimentos publicos (31). Tomando-se a rea- 

(27) Cf. Sinopse Regional do Ensino Primario Fundamental Co- 
mum. 

(28) Uma das criticas mais freqiientes nos textos marxistas sobre as 
sociedades pre-capitalistas e capitalistas consiste na evidencia- 
gao das dicrepancias entre os padroes ideais a que deveriam 
obedecer os Poderes Publicos e o seu comportamento efetivo. 

(29) Dentre outros, vejam-se Anlsio Teixeira, op. eit.,; Lorenzo Lu- 
zuriaga, Historia de la Educacion Piiblica, Ed. Losada, S. A.; 
Buenos Aires, 1950; e Roque Spencer Maciel de Barros (org.), 
op. cit. 

(30) Veja-se Karl Marx, Salaire, Prix et Profit (trad.), Editions So- 
ciales, Paris, 1959. 

(31) Essa conceituagao e mais ampla do que a juridica, constante 
do art. 2.° da Consolidaeao das Disposigoes Legais Vigentes, 
Relativas aos Servidores Publicos Civis do Estado de Sao Paulo: 
"Considera-se funcionario publico todo aquele que exerce, em 
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participantes. A natureza estatal dos estabelecimentos publi- 

cos propicia essa separagao e conseqiientemente Ihes favorece 

a burocratizagao. Apesar desse processo envolver tambem as 

empresas privadas, tudo indica que os estabelecimentos public 

cos modernos Ihe sejam mais propicios, devido justamente a 

propriedade estatal dos seus meios de produgao. Essa admissao 

se reforga quando se lembra, conforme analise de Weber, que 

a burocratizagao das empresas consiste num dos aspectos da 

evolugao destas para "o grande capitalismo" (36) e quando se 

sabe que, tornado em con junto, o setor privado brasileiro de 

produgao de bens e servi'gos ainda se distancia bastante desse 

tipo de produgao (37). 

O exame da legislagao pertinente ao sistema escolar pri- 

mario publico estadual de Sao Paulo evidencia o seu teor al- 

tamente burocratico. O grosso dessa legislagao encontra-se na 

Consolidagao das Disposigoes Vigen<tes, Kelativas aos Servido-^ 

res Publicos Civis do Estado (38), na Consolidagao das Leis do 

Ensino (39), nos Programas para o Ensino Primario Funda- 

mental (40), no Regimento Interno (dos Grupos Escolares do 

Estado (41) e, esparsas pelas edigoes recentes do Diario Ofl- 

cial do Estado, certas disposigoes revogando ou alterando nor- 

mas estabelecidas nos citados estatutos, mais algumas disposi- 

goes que acrescentam algo as anteriormente fixadas e manti- 

das. O con junto dessas normas legais emana dos mais altos 

cargos administrativos do sistema escolar em foco; do Gover- 

nador do Estado, do Secretario da Educagao e do Diretor Ge- 

ral do Departamento de Educagao. Tomada em sua totalida- 

(36) Vejam-se H. H. Gerth e C. Wright Mills, ob. cit.; Robert K. Mer- 
ton e outros (orgs.), Reader in Bureaucracy, The Free Press, 
Glencoe, 1952; e Mario Wagner Vieira da Cunha, ob. cit. 

(37) Vejam-se Florestan Fernandes, Mudangas Sociais no Brasil; 
Celso Furtado, Perspectivas da Economia Brasileira, ISEB. 
M.E.C., 1958; idem, Formagao Economica do Brasil, Ed. Fun- 
do de Cultura S. A., Rio de Janeiro, 1959. 

(38) Decretos n.0 26 544, de 5-10-56; n.0 27 300, de 22-1-57; e n.0 

27 301, de 22-1-57. Reunidos em brochura pela Imprensa Ofi- 
cial do Estado, 2a. ed. em 1957. 

(39) Decreto n.0 17 698 de 26-11-57. 
(40) Ato n.0 5, de 9-1-50. 
(41) Ato n.0 11, de 24-2-56. 
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de, essa legislagao aparece como produto de um esforgo de- 

burocratizagao do sistema escolar primario estadual, desen- 

volvido, na sua estrutura hierarquica, de cima para baixo. 

Tratando-se de um conjunto de regulamenta^oes administrati- 

vas, tal legislagao constitui um componente burocratico da 

sistema escolar, fornecendo-lhe o molde para a sua estrutura 

e o seu funcionamento. De fato, refere-se a quase todos os 

setores desse sistema e abrange, em graus variaveis, os di- 

versos escaloes hierarquicos compreendidos entre o Governa- 

dor do Estado e os serventes das escolas primarias. Estabelece 

os objetivos dessas escolas; estrutura o sistema escolar em ter- 

mos de um sistema de cargos; fixa a atribuigao desses cargos, 

em termos da divisao do trabalho; hierarquiza-os, distribuin- 

do a autoridade no interior do sistema; define sangoes; deter- 

mina criterios para o recrutamento dos membros das diversas 

categorias ocupacionais; formula a maioria das posigoes so- 

cials internas como carreiras profissionais; etc. 

Contudo, reconhecer caracten'sticas acentuadamente buro- 

craticas nessa legislagao nao implica em deixar de nela perce- 

ber alguns elementos extra-burocraticos e mesmo anti-buro- 

craticos, nem em admitir que toda ela se realiza integralmen- 

te no funcionamento efetivo do sistema escolar primario es- 

tadual. Ao contrario, ja em estudo anterior o autor analisou, 

atraves de uma escola, o estagio de burocratizagao de um se- 

tor desse sistema, apontando fatores externos e internos a es- 

cola que promoviam ou dificultavam o avango do processo bu- 

rocratizador. E, no que respeita especialmente ao comporta- 

mento real dos professores primarios, concluiu pela fase nega- 

tiva de semi-burocratizagao em que se acham eles, manifesta 

sobretudo em seu apego as recompensas ou vantagens e em seu 

retraimento parcial aos deveres ou obrigagoes — ambos buro- 

craticamente especificados, no piano estatutario, para os car- 

gos docentes do sistema escolar primario publico estadual. O 

contexto entao investigado configurava-se como situagao so- 

ciopatica, ao acarretar a deterioragao das fungoes socializadoras 
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das escolas primarias (42). A resultado semelhante se chega- 

ra no presente estudo. 

Os aspectos da categoria docente do sistema escolar pri- 

mario publicc estadual, abordados neste e nos restantes capl- 

tulos, serao focalizados tendo-se por objetivo apreender o com- 

portamento dos professores enquanto membros de uma cate- 

goria ocupacional vivendo numa situagao de trabalho ao me- 

nos "formalmente" bastante burocratizada (43). Isso nao sig- 

nifica que se esteja considerando o professor primario como o 

burocrata tipico. Embora os tragos burocraticos da estrutura e 

do funcionamento do sistema escolar primario publico estadual 

ab ran jam os papeis docentes, as forgas burocratizadoras ten- 

dem a incidir sobretudo nos papeis especificamente administra- 

tivos. Mas, por outro lado, o professor primario tambem nao 

se apresenta como o intelectual tipico — assunto de que se tra- 

tara no capitulo proximo. Sao tragos burocraticos da categoria 

docente que vem para primeiro piano na seguinte analise da 

carreira profissional dos professores primaries investigados. 

• Recrutamento dos Professores 

Normas com alto teor de impessoalidade e generalidade, 

contidas na legislagao "escolar", regulamentam o recrutamen- 

to dos membros da categoria docente do sistema escolar pri- 

mario publico estadual e a mobilidade deles, depois de recruta- 

dos, pelos cargos docentes desse sistema. E, ao que se sabe, 

professores e administradores comportam-se burocraticamente 

(42) Luiz Pereira, ob. cit. 
(43) De passagem, diga-se que, mesmo nesse nlvel "formal", o sis- 

tema escolar primario do Poder Publico Municipal de Sao Pau- 
lo se mostra menos burocratizado do que o do Poder Publico 
Estadual. O fato transparece, por exemplo, na descrigao efe- 
tuada por Carlos Correa Mascaro, O Municipio de Sao Paulo 
e o Ensino Primario. E' importante ressaltar que esse autor 
apoia as criticas contra o sistema escolar primario municipal, 
em grande parte, no seu estagio menos adiantado de burocra- 
tizagao; e que se opoe a existencia de sistemas escolares pii- 
blicos municipais autonomos devido a persistencia da organi- 
zagao patrimonialista ou paternalista no contexto social con- 
sistente nos municipios brasileiros. 
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na obediencia a essas regras. Desse modo, na carreira dos pro- 

fessores tem-se um setor bastante burocratizado do funciona- 

mento daquele sistema, em contraposigao a outros setores me- 

nos burocratizados — alguns dos quais ja aludidos e outros de 

que ainda se cuidara Como muitas das recompensas, ineren- 

tes as posigoes docentes, estao reunidas no processo de recruta- 

mento e no de mobilidade dos professores, pode-se presumir a 

existencia, no interior do sistema escolar onde estes trabalham, 

de poderosa forga de controle externo (44) incidindo sobre os 

encarregados da execugao das normas referentes a esses pro- 

cesses — forga essa que contaria grandemente para o desen- 

rolar de tais processos segundo os moldes burocraticos formu- 

lados na legislagao "escolar". 

O recrutamento dos professores faz-se dentre os diploma- 

dos por escolas normais publicas e particulares do Estado de 

Sao Paulo, que produzem forga de trabalho especializada aci- 

ma da capacidade de absorgao do mercado de trabalho. Devi- 

do a esse fato e a normas racionais-legais relativas a selegao 

de pessoal para os cargos docentes, o recrutamento dos profes- 

sores consiste num processo altamente competitivo. A etapa 

final dessa competigao cfclica, desenvolvida todos os anos, e 

dada pela classificagao hierarquica — no chamado corecurso 

de ingresso — dos candidates as vagas entao disponiveis e pela 

lotagao dessas vagas, em carater efetivo, pelos pretendentes 

cujo numero de ordem, na lista classificatoria, nao ultrapassa 

o total de vagas oferecidas (45). Os criterios adotados para o 

compute dos "pontos" possufdos pelos candidates funcionam, 

(44) Usa-se essa expressao para significar "toda coergao que ema- 
na da organizagao social de determinados grupos", distinguin- 
do-a do controle social interne, que consiste na "coergao que 
emana da propria organizagao mental da pessoa". Emilio Wil- 
lems, Dicionario de Sociologia, Ed. Globo, Porto Alegre, 1950, 
p. 34. 

(45) A rigor (cf. Consolidagao das Disposigdes, etc.) a pessoa so se 
efetiva no cargo apos estagio probatorio de dois anos. Como 
sao muito raros os casos em que esse estagio nao e vencldo 
com grande facilidade, os professores consideram-se efetiva- 
dos desde que tenham escolhido vaga no concurso de ingresso. 
Em vista disso, consideram-se aqui como professores efetivos 
todos aqueles que, passando pelo concurso, tenham ou nao ja 
realizado o estagio probatorio. 
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pois, como criterios de selegao. O grosso dos "pontos" provem 

do valor das notas obtidas pelo candidates durante o seu cur- 

so em escola normal; da freqiiencia e diploma^ao em determi- 

nados outros cursos — como o de aperfeigoamento de profes- 

sores primaries, pos-graduado ao normal, com extensao de um 

ano e ministrado em mstitutos de educagao; do tempo de exer- 

cicio do magisterio, na condigao de professores nao-efetivos, 

em "classes"- do sistema escolar primario estadual; e do total 

de alunos aprovados, sob sua regencia, nessas "classes". 

A exigencia de diplomagao em escolas normals — facil- 

mente atendida devido a grande quantidade de conclusoes de 

curso em estabelecimentos paulistas desse tipo — responde pe- 

lo pequeno numero de professores nao-normalistas nas escolas 

primarias localizadas no Estado de Sao Paulo, situagao essa 

contrastante com o fato de pouco mais da metade do professo- 

rado primario brasileiro compor-se de normalistas diplomados 

— como se observa nas cifras seguintes, que englobam profes- 

sores de escolas estaduais, municipals e particulares, sendo 

que a minoria dos nao-normalistas se concentra em escolas nao 

integradas no sistema escolar primario publico estadual de Sao 

Paulo (46). 

Ill — 15 
Distribuigao dos professores primarios segundo 

a sua forma^ao pedagogica 

Brasil (em 1957) Est. de S. Paulo (em 1956) 

Normalistas 52,3% 96,3% 
Nao-normalistas 47,7% 3,7% 

Totais 180 617 37 210 

Quanto aos cursos diferentes do normal, referentes as es- 

colas elementares, que possam ter sido realizados por candi- 

dates as posigoes docentes do sistema escolar primario esta- 

(46) Tabela III — 15 cf. Sinopse Regional do Ensino Primario Fun- 
damental Comum. Os numeros relatives ao Brasil advem da so- 
ma dos referentes aos Estados e aos Territorios, validos para 
1957, excetuados os do Amazonas que sao de 1955 e os da Pa- 
raiba, de Minas Gerais e de Sao Paulo que sao de 1956. 
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dual e "dao pontos" para o concurso de ingresso — e cuja fre- 

quencia funciona portanto como recurso competitivo — ve- 

jam-se dados resumidos na tabela III — 11. A mesma interpre- 

ta^ao e parcialmente apropriada ao quadro III —- 12 onde es- 

tao arrolados os cursos que os professores (efetivos ou nao) 

gostariam de freqiientar. 

Exceto os poucos casos em que alunos das escolas normals 

e dos cursos pos-graduados dos institutes de educagao — quan- 

do ambos sao mantidos pelo Governo Estadual — recebem, co- 

mo premio ao seu rendimento escolar, uma "cadeira" do siste- 

ma escolar primario estadual, aos demais pretendentes as po- 

sigoes docentes lotaveis em carater efetivo dificilmente bas- 

tam as notas conseguidas durante o curso normal e os certifi- 

cados de freqiiencia e de conclusao de certos outros cursos rela- 

cionados com a docencia em escolas elementares. Assim, a 

grande maioria ve-se forgada a aumentar o total dos seus "pon- 

tos" atraves da participagao, como professores nao-efetivos e 

por pen'odos mais ou menos longos. nas atividades das escolas 

daquele sistema. Desse modo, a categoria global dos professo- 

res do sistema escolar primario estadual compoe-se, em verda- 

de, de duas subcategorias — a dos efetivos e a dos nao-efeti- 

vos, diferenciadas fundamentalmente pela posse ou nao de es- 

tabilidade no cargo, assegurada aos primeiros. Em fevereiro de 

1960, dos 35 546 professores regentes de "classes" desse siste- 

ma, 86,6% eram efetivos e 13,4% eram nao-efetivos (47). Na 

amostra estudada em 1959 no muniefpio de Sao Paulo, as por- 

centagens iam respectivamente a 84,0 e 16,0. 

Tornados em con junto, os professores nao-efetivos encar- 

regam-se de lecionar para turmas de alunos cujos professores 

efetivos se acham em gozo de licenga ou nao compareceram 

nesse ou naquele dia a escola; regem "classes" para as quais 

ainda nao foram nomeados professores efetivos; auxiliam o di- 

(47) Cf. informagoes do Servigo de Controle e Cadastro Escolar da 
Secretaria da Educagao. Note-se que na porcentagem de 13,4 
nao estao incluidos todos os professores nao-efetivos, pois nem 
todos eles regem "classes" numa determ'inada epoca — mes de 
fevereiro, por exemplo. 
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retor da escola numa serie de atividades de "escrituragao"; en- 

saiam e dirigem o orfeao do estabelecimento; etc. Pode-se di- 

zer que os professores nao-efetivos permanecem nas escolas 

primarias estaduais na condigao de estagiarios aprendizes. Da- 

dos os aspectos apresentados do processo de competicao pelas 

vagas de professores efetivos, estes sao recrutados, em sua qua- 

se totalidade, nao simplesmente dentre normalistas diploma- 

dos, mas dentre normalistas diplomados que trabalharam co- 

mo professores nao-efetivos no sistema escolar primario esta- 

dual. Na amostra estudada em 1960, as professoras entao efe- 

tivas tinham trabalhado, na condigao de nao-efetivas, durante o 

tempo mediano de 1 ano e 2 meses; e as professoras entao ain- 

da nao-efetivas, durante 3 anos e 8 meses. 

Ill — 16 
Distribuigao porcentual das professdras atualmente efetivas 
e das ainda nao-efetivas, segnndo o tempo de trabalho de 

ambas como nao-efetivas 

Tempo de trabalho Professoras Professoras 
como nao-efetivas efetivas nao-efetivas 

0 i- 1 ano 41,5 — 
1 i- 2 anos 17,7 7,1 
2 i- 4 anos 23,8 46,4 
4 i- 7 anos 12,9 28,6 
7 h- 10 anos 2,1 14.3 

10 anos e mais 2,0 3.6 

Do angulo das recompensas ligadas ao cargo de professor 

primario estadual, a situagao dos nao-efetivos mostra-se me- 

nos vantajosa do que a dos efetivos. Encarando-os globalmen- 

te, os professores nao-efetivos percebem salaries inferiores aos 

dos efetivos (48), nao gozam de estabilidade no emprego garan- 

(48) Essa afirmagao, como todas as que se vem fazendo sobre os 
professores nao-efetivos, tem conteudo generico, pois nao leva 
em conta algumas diferengas existentes nessa subcategoria. As- 
sim e que, por exemplo, em 1960, os professores nao-efetivos 
com regencia de "classes de emergencia", recebiam mensalmen- 
te quantia igual ao salario inicial dos professores efetivos — 
Cr$ 13 100,00; na mesma ocasiao, porem, os professores nao-efe- 
tivos "substitutes" dos efetivos ganhavam Cr$ 285,00 por dia 
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tida a estes, nao tern direito a ferias e licengas remuneradas,. 

a aposentadoria, etc. Todavia, dentre os incentivos inerentes. 

ao sistema escolar primario estadual, sobreleva aos demais, 

para a grande maioria dos professores nao-efetivos, aquele 

consistente nos "pontos" ganhos pela sua participagao nas ati- 

vidades das escolas onde trabalham. A relevancia da obtencao 

de "pontos" como incentive decorre do fato de estes funcio- 

narem como recurso facilitador da passagem dos professores 

nao-efetivos a subcategoria dos efetivos — visto que a maior 

parte dos nao-efetivos aspira a tal passagem, dadas as vanta- 

gens inerentes ao status de professor efetivo (49) Nesse sen- 

tido, os "pontos"- computaveis no concurso de ingresso aquela 

subcategoria, oferecidos aos professores nao-efetivos, operam 

como um dos principais mecanismos de sustentagao da perma- 

nencia destas pessoas no sistema escolar primario estadual,. 

compensando outras retribuigoes que aufiram, em conjunto 

inferiores as dos professores efetivos. E' o que se percebe, em 

parte, nos numeros que seguem. 

Ill — 17 

Distribui^ao porcentual das professoras nao-efetivas segundo 
pretendam ou nao tornar-se efetivas e segundo os motives, 

que alegam, de ainda estarem como nao-efetivas 

Motives Pretendem Nao pretendem Totais 

Nao tern "pontos" suficientes 64,3 10,7 75,0 
Nao desejam residir no "interior" 28,6 14,3 42,9 
Outros motives 10,7 3,6 14,3 

TOTAIS 71,4* 28,6 100,0* 

* Total menor do que a soma das parcelas porque as categorias de 
motives nao se excluem mutuamente. 

em que regessem "classe", tendo, portanto, a possibilidade de 
perfazerem aproximadamente Cr$ 8 500,00 ao fim de um mes 
de trabalho ininterrupto com a mesma "classe". 

(49) Essa questao sugere estudo enquadrado na teoria dos grupos 
de referencia. Sobre esse esquema conceitual, veja-se Robert 
K. Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 225-386. 
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O exame desses dados evidancia remontagem entre tipos 

de motives alegados pelas professoras nao-efetivas desejosas 

de ocuparem posigoes docentes, em carater efetivo, no siste- 

ma escolar primario estadual. Realmente, grande parte delas 

aguarda a epoca em que contara com maior quantidade de 

"pontos" a fim de poder "escolher cadeira" em escolas loca- 

lizadas em areas julgadas convenientes, quase sempre abran- 

gidas pelo municipio de Sao Paulo ou situadas nas proximi- 

dades deste. A "escolha de cadeira" em tais zonas reclama 

quantidade bem maior de "pontos" do que a necessaria para 

as "cadeiras" de areas afastadas do "interior" do Estado (50). 

A situagao de tais professoras melhor se patenteia com a trans- 

crigao de comentarios, por elas tecidos, sobre seu "ingresso" 

como efetivas, por escolas do "interior": "Escolheria so em lu- 

gar que fosse conveniente, mais ou menos perto de Sao Paulo, 

de modo a poder ir e vcltar no mesmo dia"; "Iria para o in- 

terior, mas nao por muito tempo, pois o noivo nao gosta da 

ideia"; "Se conseguir tornar-me efetiva, isso tera que suceder 

antes de me casar porque, estando casada, nao poderia morar 

fora de Sao Paulo"; "Creio que nao me adaptarei a vida do 

interior"; "Sou casada e nao ficaria longe do marido"; "In- 

gressaria so em lugar onde fosse e voltasse no mesmo dia"; 

"Nao quero ir para o interior, ficando longe da familia"; etc. 

Ao lado de tais professoras nao-efetivas socialmente presas 

a cidade de Sao Paulo, outras ha que, tao longo disponham 

de "pontos" suficientes, partirao para qualquer lugar do Esta- 

do, na condigao de efetivas: "So estou esperando oportunida- 

de para ir para o interior"; "Irei para qualquer lugar razoa- 

vel, onde a vida nao seja ruim, porque e preciso ir para o in- 

terior de qualquer maneira, querendo ou nao"; "Irei para o 

interior para fins de carreira e nao porque goste". 

A "escolha de cadeira" pelas professoras nao-efetivas in- 

dica valorizagdes diferenciais acerca dos cargos docentes do 

sistema escolar primario estadual, de acordo com a area do 

(50) Cf. informagoes sobre o concurso de ingresso, que sao publica- 
das no Diario Oficial do Estado durante o seu andamento. 
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Estado em que eles se encontram. Trata-se de fenomena que 

envoive tambem as professoras ja efetivas. Desse fenomeno 

resulta a maior intensidade do processo de competigao entre 

as professoras primarias, em torno dos cargos existentes nas 

areas mais valorizadas. Os criterios de tais valorizagoes, a que 

as professoras se apegam, seriam dois e convergentes: proxi- 

midade do local de trabalho ao de residencia da faimlia das 

professoras e localizagao do cargo em escola de zona citadi- 

na. For sua vez, a ocorrencia do fenomeno em foco liga-se a 

ramificagao do sistema escolar primario publico estadual por 

todos os municfpios paulistas e pelas zonas rurais, suburbanas 

e citadinas do Estado. E' dentro desse quadro que precisam 

ser analisados o "ingresso" e a mobilidade dos professores pri- 

marios — "ingresso" que, como se vera, geralmente ocorre em 

escolas localizadas em comunidades nao urbanas do "interior" 

e que marca o inicio do processo de mobilidade de um estabe- 

lecimento para outro, dentre os integrantes do sistema escolar 

primario publico estadual. 

Pelo exposto, o recrutamento dos professores consiste num 

processo de atribuigao de papeis na base de qualificagoes "tec- 

nicas", atraves de procedimentos formalizados e impessoais — 

como e tipico dos sistemas sociais burocratizados. Do ponto de 

vista da racionalizagao das atividades do sistema escolar pri- 

mario e do da eficiencia com que as fungoes socializadoras des- 

te sao realizadas, importa discutir, porem, se os procedimentos 

adotados na selegao do pessoal docente se mostram como os 

mais adequados. Criticas de nossos administradores escolares 

sobre tais procedimentos indicam nao so que isso nao ocorre, 

como ainda propoem novos procedimentos como, por exemplo, 

a prestagao de provas pelos pretendentes aos cargos de profes- 

sores efetivos: "Para impedir o ingresso, no magisterio, de ele- 

mentos cuja presenga poderia ser onerosa ou prejudicial ao 

ensino, exigir-se-ia dos portadores de diploma de normalista o 

concurso de titulos e provas. Com um con junto de provas es- 

tabelecidas segundo as prescrigoes decorrentes dos modemos 

conhecimentos das tecnicas de selegao de pessoal seria possivel 

colocar-se em cada escola ou classe o melhor professor dentre 
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os que as escolas normals diplomaram e que desejam dedicar^ 

se profissionalmente ao ensino" (51). 

Crlticas como essa encerram, fundamentalmente, uma 

acusagao as escolas normals, cujo rebaixamento de nlvel nas 

fungoes tecnico-profissionais ja st elevou a esfera de cons- 

ciencia social. E, como se viu, o recrutamento dos professo- 

res efetivos apoia-se grandemente numa admitida eficiencia 

geral a todos os estabelecimentos desse tipo, enquanto agen- 

das preparadoras de pessoal especializado para o desempe- 

nho dos papeis docentes. Apenas devido a forgas socials es- 

pontaneas e que o diploma de normalista se tomou insuficien- 

te para o sucesso do candidate, no processo competitivo pelas 

vagas oferecidas no concurso 'de ingresso. Forgas dessa natu- 

reza pressionam o candidato a permanecer por penodos mais 

ou menos longos como professor nao-efetivo, tambem chama- 

do substitute, "fazendo pontos"-; ou ainda a freqiientar algum 

curso "ligado ao ensino elementar", cujo certificado de con- 

clusao aumentara suas possibilidades de exito. Assim, pelos 

criterios vigentes de recrutamento, as possibilidades maiores 

estao com os dotados de disposigao e recursos para suporta- 

rem, mais ou menos longamente, as condigoes desvantajosas 

da subcategoria dos professores nao-efetivos; e enfrentarem, 

por algum tempo, situagoes de vida em comunidades nao ur- 

banas ou em escolas distantes da residencia de suas famflias. 

Impoe-se, pois, uma revisao dos criterios de recrutamento, a 

fim de que, conservando o cunho burocratico, sejam mais con- 

venientes do que os atuais. Revisao dessa ordem implicara, 

indispensavelmente, em revisao da formagao profissional dos 

candidates, isto e, das escolas normals. Quanto a sugestao re- 

lativa a exigencia de prestagao de provas "intelectuais" pelos 

candidates, a pratica dessa medida, no recrutamento dos pro- 

fessores efetivos do denominado "ensino primario tipico ru- 

(51) Carlos Correa Mascaro, Exames Vestibulares nas Escolas Nor- 
mais, p. 34. O trecho transcrito nao encerra, propriamente, cri- 
tica do seu autor a situagao; nele expoem-se argumentos expres- 
samente defendidos por outrem. Sobre a proposigao da medida 
preconizada no texto, lembra-se que ela ja consta de um an- 
te-projeto de lei apresentado a Assembleia Legislativa do Estado. 
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ral", parece mostrar sua insuficiencia como solugao do pro- 

blema em questao. Tal problema se deve, em ultima analise, 

ao desajustamento de um setor do funcionamento do siste- 

ma primario publico estadual — aquele consistente no recru- 

tamento do pessoal docente — a situagao criada com a ex- 

pansao quantitativa das escolas normals e a deterioragao das 

fungoes tecnico-profissionais a estas reservadas. 

Padroes de Mobilidade dos Professores 

No m'vel das formulagoes estatutarias, os cargos do sis- 

tema escolar em foco distribuem-se, segundo criterios racio- 

nais-legais ou burocraticos, num piano vertical e noutro ho- 

rizontal. Cargos com identicas atribuigoes formam uma ca- 

tegoria ocupacional que se hierarquiza acima ou abaixo de 

outra ou outras categorias compostas por outros cargos iguais 

entre si, mas com atribuigoes diferentes das daqueles. Tam- 

bem burocraticamente formuladas estao a possibilidade ou 

impossibilidade de mobilidade do ocupante de um cargo para 

outro da mesma categoria ou de categoria diversa e, nas si- 

tuagoes de mobilidade prevista, as normas para o processa- 

mento dela. Com referencia aos casos de mobilidade permi- 

tida definem-se, pois, dois padroes de mobilidade no interior 

do sistema escolar — um de mobilidade horizontal e outro 

de mobilidade vertical. Exemplificando: na estrutura desse 

sistema escolar, as categorias de servente, de porteiro, de pro- 

fessor, de diretor, de inspetor escolar e de delegado de ensi- 

no escalonam-se, com relagao a imediatamente anterior, em 

nfveis sucessivamente mais elevados; entre a categoria de ser- 

vente ou porteiro e a de professor nao ha mobilidade possi- 

vel, como existe desta para a de diretor; alem dessa mobili- 

dade ascendente de professor a diretor, constata-se mobilida- 

de horizontal dentro de cada uma dessas categorias; nao se 

preveem casos de mobilidade descendente entre quaisquer das 

categorias mencionadas. Dada a ramificagao geografica do 

sistema escolar primario estadual, os membros dele partici- 

pantes acham-se disperses pela extensa area do Estado. Por 
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isso, com referencia aos professores desse sistema, a mobili- 

dade horizontal de um cargo docente a outro, existente em 

outra escola do mesmo sistema, implica em mobilidade espa- 

cial circunscrita aos limites de um certo municipio ou entre 

um municipio e outro. Estuda-se aqui a mobilidade dos pro- 

fessores efetivos atualmente trabalhando no municipio de Sao 

Paulo, deixando-se de lado a mobilidade possivel dos profes- 

sores nao-efetivos, porquanto se focaliza a remogao dos pro- 

fessores enquanto direito concedido aqueles que gozam de es- 

tabilidade no cargo. 

Salvo casos previstos e que constituem, por assim dizer, 

excegoes dentro do processo global de mobilidade dos profes- 

sores efetivos, a remo^ao destes efetua-se, como o "ingresso", 

em moldes competitivos, pelo chamado concurso de remogao, 

no qual os professores desejosos de transferencia para outra 

escola sao hierarquizados pela quantidade de "pontos" apre- 

sentados. Os concursos de remogao realizam-se anualmente, 

mas a eles podem inscrever-se apenas os professores cuja ul- 

tima transferencia date ao menos de dois anos (52). Por exem- 

plo, no inicio de 1959 havia 31 901 professores efetivos no sis- 

tema escolar primario estadual (53), tendo, nesse ano, 14 414 

professores concorrido as vagas disponiveis (54). 

A maior parte dos "pontos" contados no concurso de re- 

moQao provem do numero de alunos aprovados nas "classes" 

regidas pelo professor, do seu tempo de exercicio do magis- 

terio como efetivo, dos seus comparecimentos a escola onde 

trabalhou ate o concurso e da sua diplomagao em cursos rela- 

cionados com o ensino elementar, especialmente o de aper- 

feigoamento de professores primarios. A contagem de "pon- 

tos" por esses cursos mostra que a remogao funciona como 

um dos incentives intemos ao sistema escolar primario esta- 

dual, destinado a promogao de maior eficiencia dos seus mes- 

tres, admitindo-se que a freqiiencia aqueles cursos propicia 

(52) Esta-se falando de norma vigente nos ultimos anos. 
(53) Cf. informagao do Departamento de Estatistica do Estado de 

Sao Paulo. 
(54) Cf. Diario Oficial do Estado. 
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esse maior rendimento do trabalho docente. Mais importante 

alnda e o fato de a remogao tambem operar como incentivo a 

dedicagao dos professores as obrigagdes inerentes as posigoes 

por eles ocupadas na escola primaria, dedicagao essa que se 

manifestaria em sua presenga diaria no estabelecimento, du- 

rante todo o ano letivo, e na aprendizagem realizada pelos 

sens alunos, avaliada pela aprovagao ou repetencia destes ao 

fim do ano letivo. Como incentive, a remogao opera, portan- 

to, como urn dos mecanismos sustentadores do funcionamen- 

to "adequado" do sistema escolar primario estadual, no que 

conceme a realizagao das suas atividades socializadoras. 

Ao que parece, a forga do incentivo consistente na remo- 

gao esta na dependencia das valorizagoes do professor acerca 

da area onde se situa a escola onde trabalha, sendo tanto mais 

poderosa quanto menos desejavel for essa area. Tais avalia- 

goes refletiriam as possibilidades dessa area escolar apresen- 

tar condigoes para o professor aceita-la como area de sua re- 

sidencia, seja em termos de moradia com membros da sua fa- 

rnilia, seja em termos de realizagao de um genero de vida ao 

qual esta acostumado ou ao qual aspira (55). Pelos dados co- 

ligidos das professoras do municipio de Sao Paulo, a familia 

— tomada como unidade de residencia, e a cidade — enca- 

rada como meio social urbanizado — agem como forgas orien- 

tadoras da mobilidade horizontal dos professores primarios 

publicos estaduais. 

A esse respeito, as ocupagoes profissionais geralmente ur- 

banas dos pais dos professores, na epoca em que estes come- 

garam a lecionar em escola primaria, fornecem boa base para 

admitir-se a localizagao citadina da residencia da familia da 

maioria dos professores, bem como a socializagao destes para 

o meio social urbano (56). Por outro lado, ao que tudo in- 

(55) Tambem esse assunto merece exploragao dirigida pela teoria 
dos grupos de referencia. Veja-se nota 49. 

(56) Apresenta-se o rol complete das profissoes dos pais dos profes- 
sores ao inves de agrupa-los eiri apenas algumas categorias, 
com o que se tomaria menos flagrante o seu carater de ocupa- 
goes urbanas: advogado, agronomo, dentista, dono de indiis- 
tria, engenheiro civil, fazendeiro, medico, veterinario, joma- 
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dica, a for^a de atra^ao da famflia — como unidade de resi- 

dencia — sobre as filhas solteiras e maior do que a exerci- 

da sobre os filhos varoes nao casados, atragao essa que con- 

cede aquelas menor "indepedencia" para morarem em outro 

local que nao o dos pais (57). Alem disso, dada a estrutura 

de familia vigente, ao conjuge masculine compete o direito 

de fixar o domidlio do casal (58). Tendo-se presentes o fa- 

to de o magisterio primario consistir numa profissao quase 

exclusivamente feminina e a circunstancia de a quase tota- 

lidade das professoras iniciar carreira ainda solteiras, com- 

lista, avaliador do Estado, coletor federal ou estadual, conta- 
dor, delegado regional de ensino primario, diretor de escola 
secundaria, diretor de escola primaria, dono de cartorio, ge- 
rente de companhia eletrica, inspetor de escolas primarias 
estaduais, professor de escola secundaria, professor primario, 
agente de estatistica do IBGE, artista-pintor, caixa de ban- 
co, chefe de escritorio, chefe de fabrica, funcionario publico, 
chefe de secgao, construtor-projetista, coronel, corretor de 
imoveis, despachante, comerciante, hoteleiro, empreiteiro, es- 
criturario, escrivao, fiscal de estrada de ferro, fiscal de ren- 
das (funcionario publico), gerente de empresa de onibus, ge- 
rente de loja, guarda-livros, negociante-atacadista, tecnico- 
quimico, representante de firma comercial, sitiante, tesourei- 
ro, viaj ante comercial, administrador de fazenda, administra- 
dor de predios de apartamento, alfaiate, agougueiro, almoxa- 
rife, auxiliar de escritorio, carpinteiro, chefe de estagao de 
estrada de ferro, chefe de secgao de fabrica ou de firma co- 
mercial, chefe de trem, conferente, contra-mestre em indus- 
tria, encanador, fotografo, guarda-civil, inspetor de vendas de 
firma comercial, investigador-detetive, mecanico de automo- 
veis, serralheiro, eletricista, balconista, barbeiro, cabeleireiro, 
feirante, funileiro, marceneiro, maquinista de trem, motoris- 
ta, ourives, pintor, pirotecnico, sargento, soldado, tipografo, 
vendedor ambulante, conservador de rodovias, enferrrteiro, fa- 
xineiro, foguista de trem, guarda-notumo, lavrador, operario 
sem qualificagao, pedreiro e zelador. Observagao: deste rol 
constam, inclusive, as ultimas ocupagoes desempenhadas pelos 
pais ja falecidos ou aposentados de 12% dos professores pes- 
quisados. 

(57) Pode-se tomar esse fato como um dos indices do estagio em 
que se acha o processo de individualizagao, pensado com re- 
ferenda a categoria de sexo feminine. Mannheim fala de in- 
dividualizagao como sendo "aqueles processos sociais que ten- 
dem a torna ro indivlduo mais ou menos independente de 
seu grupo e a criar nele um;a consciencia de si mesmo". Cf. 
Sociologia Sistematica, p. 89. 

(58) Essa manifestagao particular do padrao de relagoes de domi- 
nagao-subordinagao entre os sexos recebe, mesmo, regulamen- 
tagao legal, cf. Codigo Cicil, artigo 233. 
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preende-se porque a busca de aproximagao do local de traba- 

Iho ao da residencia da familia — dos pais, no caso das profes- 

■soras solteiras; do marido, quando casadas — age como uma 

das forgas motrizes da mobilidade geografica observada nos 

membros do magisterio primario, parcialmente derivada, por- 

tanto, da propria situagao social da mulher. Tanto e assim que 

os professores (melhor seria dizer professoras), desejosos de 

se removerem para escola situada no municipio de moradia 

dos pais ou do conjuge, sao favorecidos no concurso de remo- 

^ao, ao terem direito ao tergo das vagas que se verificarem nos 

municipios por eles indicados na ocasiao da sua inscrigao ao 

concurso (59). A remogao processada por esse recurso recebe, 

.significativamente, a designagao de "uniao conjugal ou fami- 

liar". Como as familias dos professores habitam areas citadi- 

nas, a "uniao conjugal ou familiar" converge para as cidades, 

assumindo aspectos de um movimento rural-urbano (60), visto 

como a maior parte das professoras principia sua carreira, co- 

mo efetivas, em escolas localizadas em areas nao citadinas do 

"interior" do Estado, segundo informa o quadro abaixo. 

Outra faceta do mesmo fenomeno revela-se nos seguintes 

dados sobre a localizagao da primeira escola em que as profes- 

soras trabalharam na condigao de efetivas, pensando-se nessa 

escola em termos de ela se achar ou nao no municipio de re- 

sidencia da familia da professora: 

III —. 18 

Distribui^ao das professoras efetivas segundo a localizagao 
da primeira escola em que lecionaram como efetivas 

Municipio de Sao Paulo 
Municipio do "interior" do Estado 

Em zonas citadinas 
Em zonas nao citadinas 

15,0% 
85,0% 
15.7% 
69,3% 

(59) Cf. art. 2.° da Lei 2.413. 
<60) As profissoes dos esposos das professoras sao da mesma or- 

dem (urbana) da dos pais destas. 
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III — 19 
Distribuigao porcentual das professdras segnndo os municipios 

onde iniciaram carreira como efetivas 

Municipio de residencia 
da familia 

Localizagao da escola Sim Nao TOTAIS 
Municipio de Sao Paulo 14,3 0,7 15,0 
Municipio do "interior" 13,6 71,4 85,0 

TOTAIS 27,9 72,1 100,0 

Assim, para a maioria das professoras o "ingresso" confi- 

gura-se como residencia em outro municipio que nao o habi- 

tado por suas familias e como trabalho em zonas nao citadi- 

nas. Dai terem as professoras investigadas, atualmente na Ca- 

pital, sentido diferentes reagoes dos sens familiares, positivas 

ou negativas a sua decisao de "ingressarem" em locais geral- 

mente distantes da residencia familiar: 

III — 20 
Distribuiyao porcentual das professdras efetivas segundo 

suas opinides acerca das reagdes das suas familias 
ao seu ingresso como efetivas 

Localizagao da la. escola, como efetivas 
Heasdes da familia* Zonas citadinas** Zonas nao citadinas 

Oposigao 2,2 14,7 
Receio 8,9 24,5 
Indiferenga 20,0 16,7 
Estlmulo 71,1 54,9 

♦ Categorias nao mutuamente exclusivas. 
♦♦ Toda a area do municipio de Sao Paulo esta considerada como 

zona citadina. 

Possivelmente, as professoras perceberiam reagoes negati- 

vas mais freqiientes e intensas dos sens familiares ao seu "in- 

gresso", se pouco tempo depois da "escolha de cadeira" nao 

pudessem remover-se para outra escola "melhor" (61). Elas 

(61) As professoras que "ingressam" num determinado ano podem 
inscrever-se ja no proximo concurso de remogao, sendo dis- 
pensaveis os dois anos na primeira escola onde exercem o 
magisterio na condigao de efetivas. 
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prop^ias pouco valorizam a primeira escola onde lecionaram co- 

mo professoras efetivas, na maioria das vezes escolhida apenas. 

"para imcio de carreira", como abaixo se nota. 

Distribuigao das professoras segundo os motivos, que alegam, 
da escolha da primeira escola como efetivas* 

* As categorias de motivos nao se excluem mutuamente. 

Algumas consideraQoes das professoras sobre a primeira es- 

cola onde trabalharam como efetivas mostram bem as suas dis- 

posigoes de se transferirem, logo que possivel, para outra es- 

cola: "A escolha dessa escolar foi orientada pela quantidade 

de pontos que possuia"; "Nao havia melhor possibilidade de 

escolha"; "Escolhi para fazer carreira. Foi a melhor que en- 

contrei"; "Queria fazer carreira, ganharia mais, poderia au- 

xiliar financeiramente em casa. O local era pessimo como re- 

sidencia, quanto a conforto e ambiente"; "Era a unica que po- 

dia escolher mais perto da fanhlia"; etc. O quadro seguinte, 

relative as professoras efetivas pesquisadas, mostra o tempo« 

de permanencia em estabelecimentos de zonas nao citadinas, 

calculado proporcionalmente ao tempo global do seu exerci- 

cio do magisterio primario estadual fora do muniefpio da Ca- 

pital. Essa tabela fomece tambem mais uma indicagao sobre 

o sentido rural-urbano tornado pela mobilidade horizontal, na 

carreira dessas professoras. O montante dessa mobilidade atra- 

ves de escolas no "interior" aparece no quadro III — 23, tra- 

duzido no numero de estabelecimentos onde essas professoras 

trabalharam como efetivas. 

Ill — 21 

"Para inicio de carreira" 

Residir com os pais 

Ficar junto do esposo 

Residir com parentes 

Ficar proxima do noivo 

78,2% 

11,6% 

7,5% 

3,4% 

1,4% 
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III — 22 
Distribui^ao porcentual das professoras efetivas segnndo o tempo 

de seu exercicio em escolas nao citadinas do "interior" 

Tempo global Tempo em escolas nao citadinas 
no "interior" Menos de 50%* 50% e mais* 

menos de 2 anos 16,0 84,0 
2 h- 4 anos 15,4 84,6 
4 h- 6 anos 20,8 79,2 
6 h 8 anos 52,6 47,4 
8 i- 10 anos 69,2 30,8 

10 anos e mais 70,6 29,4 
TOTAL 35,5 64,5 

* Dc tempo global no "interior". 

Ill — 23 
Distribui^ao porcentual das professoras segundo o numero 
de escolas onde lecionaram como efetivas no "interior" e o 

tempo global desse exercicio 

Tempo no "interior" 1-2 escs. 3-4 escs. 5 escs. e mais TOTAIS 

menos de 2 anos 20,1 — — 20,1 

2 h 4 anos 17,0 4,0 — 21,0 

4 i- 6 anos 8,9 10,4 — 19,3 

6 h 8 anos 4,8 8,2 2,4 15,4 

8 h 10 anos 1,7 4,0 4,8 10,5 

10 anos e mais 5,7 4,8 3,2 13,7 

TOTAIS 58,2 31,4 10,4 100,0 

Para a grande maioria — 85% — das professoras efetivas 

•estudadas na Capital, a sua chegada a este municfpio, depois 

de varias remogoes pelas escolas do "interior", constitui um 

momento marcante da sua carreira no sistema escolar prima- 

rio publico estadual. A tabela seguinte informa sobre a epoca 

desse acontecimento, referindo-a a proporgao do tempo de exer- 

cicio efetivo ("interior" mais Capital). Verifica-se que ape- 

nas para aproximadamente um tergo das professoras a estada 

no municipio de Sao Paulo representa 50% ou mais da duragao 

da sua carreira na condigao de efetivas — ate a ocasiao em 

que foram pesquisadas, ou seja, segundo semestre de 1960. 
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III — 24 
Distribuigao porcentual das professoras segundo o tempo da sua 

permanencia, como efetivas, no "interior" 

Tempo global de Tempo de permanencia no "interior" 
exercicio efetivo — de 25% 25-50% 50-75% 75% e f TOTAIS 
menos de 5 anos 4,1 2,0 2,7 — 8,8 

5 h 10 anos 19,7 10,2 8,2 — 38,1 
10 h 15 anos 6,1 6,8 6,1 0,7 19,7 
15 h- 20 anos 3,4 6,8 4,8 3,4 18,4 
20 anos e mais 4,1 6,1 2,7 2,1 15,0 

TOTAIS 37,4 31,9 24,5 6,2 100,0 

Avalia-se melhor a importancia atribuida pelas professo- 

ras efetivas a sua vinda para a Capital quando se constata que, 

dentre as professoras em geral — efetivas ou nao-efetivas —, 

poucas preferem o "interior" a Capital como local de residen- 

cia. E' significativa a diferenga entre efetivas e nao-efetivas 

quanto as suas disposigdes de virem a lecionar no "interior": 

as nao-efetivas, relativamente muito mais do que as efetivas, 

conformam-se com a saida de Sao Paulo, porem quase sempre 

"para fins de carreira" apenas — "Ninguem gosta de deixar a 

cidade em que reside, mas eu me sacrificaria desde que neces- 

sario para ter uma cadeira minha"; "Desde que seja efetiva- 

da, qualqur municipio serve"; "Somente quando ingressar, por- 

que sera irremediavel"; etc. 

Ill — 25 
Distribui^ao porcentual das professoras segundo pretendam 

ou nao lecionar em escola situada fora da Capital 

Efetivas Nao-efetivas Total 

Pretendem 6,8 53,6 14,3 
Nao pretendem 93,2 46,4 85,7 

= 42,013 (significativo a 5%). 

Outra ordem de informagoes confirma a relevancia que, 

para as professoras efetivas que trabalharam no "interior", as- 

sumiu a sua transferencia para escolas situadas em Sao Paulo. 

Trata-se dos motives da sua "escolha" de tais estabelecimentos. 

Dentre eles, avultam os ligados a residencia da professora com 
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sua faimlia - — pais ou esposo ou parentes —, corroborando con- 

sideragoes anteriores acerca de a familia, enquanto unidade de 

residencia, consistir numa das principals forgas motrizes de 

mobilidade das professoras. Ao lado desses desejos de aproxi- 

mar o local de trabalho ao de residencia da familia, aparece 

uma variedade de alegagoes reunidas, na proxima tabela, sob 

a frase "para morar na Capital"; "Escolhi na remogao por ser 

cidade grande"; "Escolhi para sair da roga"; "Para proporcio- 

nar a filha estudos em um centro maior"; "Falecimento da 

mae e era penoso ficar em Bebedouro"; "Capital e sempre me- 

Ihor"; "A Capital oferecia melhores recursos e oportunida- 

des"; "Para sair da familia, tornar-se independente"; "Queria 

morar na Capital para poder continuar a estudar"; etc. 

Ill — 26 
Distribui^ao das professoras efetivas que trabalharam no 

"interior", segundo os motivos alegados da sua 
transferencia para a Capital* 

Ficar junto do esposo 46,2% 
Residir com os pais 29,7% 
Residir com parentes 4,1% 
"Para morar na Capital" 21,4% 
Outros motivos 7,6% 

* As categorias de motivos nao sao mutuamente exclusivas. 

Pelos dados sobre a remogao das professoras, observa-se 

que a cidade de Sao Paulo funciona como um centro de atra- 

gao das correntes de mobilidade dos professores primarios es- 

taduais. No caso dos individuos estudados, tal atragao resulta 

sobretudo da concentragao das residencias das familias das pro- 

fessoras em Sao Paulo e das proprias caracteristicas da vida 

social metropolitana dessa cidade, valorizadas pelas professo- 

ras. Tem-se, nessa atragao, uma manifestagao particular da 

dominancia ecologica desempenhada pela metropole paulista- 

na. Provavelmente, outras cidades paulistas operam tambem 

como focos de atragao para outros setores do magisterio pri- 

mario publico estadual, devido a condigoes analogas as obser- 

vadas no caso de Sao Paulo: concentragao das residencias das 
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familias das professoras e area de vida social mais urbanizada. 

Essas duas condigoes consistem, pois, em fatores determinan- 

tes da diregao ^eografica das remogoes de professores — pro- 

cesso esse que, embora se desenvolva no interior do sistema es- 

colar primario publico estadual, depende de forgas sociais ao 

menos em parte externas a esse sistema. 

O processo de remogao dos professores efetivos que esti- 

veram no "interior" nao se interrompe, porem, quando chegam 

a Capital. Continua a fazer-se entre escolas abrangidas pelos 

limites do municipio de Sao Paulo, sendo movido por analogo 

desejo de os professores aproximarem seu local de trabalho ao 

de residencia: 

III — 27 
Distribuigao porcentual das professoras efetivas segundo o tempo 
global de exercicio na Capital e o numero de escolas onde leciona- 

ram durante esse periodo 

Tempo na Capital* 1 escola 2 escolas e mais TOTAIS 
menos de 2 anos 3,4 — 3,4 

2 h- 4 anos 14,3 5,4 19,7 
4 h- 6 anos 10,2 6,8 17,0 
6 h- 8 anos 10,9 12,2 23,1 
8 i- 10 anos 6,1 7,5 13,6 

10 anos e mais 8,2 15,0 23,2 
TOTAIS 53,1 46,9 100,0 

* Ate a data da informagao. 

Como se ve, a intensa mobilidade dos professores prima- 

rios depende de algumas caracteristicas do sistema escolar pri- 

mario publico estadual. Primeiramente, do grande numero de 

cargos docentes distribui'dos pelo Estado de Sao Paulo, mas 

concentrados nas zonas citadinas (cf. tabela III — 14), devido 

ao aspecto demografico do acentuado processo de urbanizagao 

dessa regiao. Em segundo lugar, do fato de que essa ramifi- 

cagao geografica do sistema escolar possibilita a existencia de 

cargos docentes situados em estabelecimentos mais ou menos 

proximos das familias dos professores, nao obstante o inicio de 

carreira destes tender a afasta-los, por algum tempo, dos lo- 
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cais de residencia. Em terceiro lugar, pelas normas estatuta- 

rias facilitadoras dessa mesma mobilidade. Essas tres carac- 

teristicas apresentam-se, ao lado da curta Jornada de trabalho, 

como outros tragos do sistema escolar que favorecem, senao 

estimulam, a ocupagao feminina dos cargos docentes desse sis- 

tema. Reciprocamente, essa mesma predominancia feminina 

reage sobre aquelas caracteristicas, refletindo-se, ao que tudo 

indica, nas normas reguladoras da transferencia dos professo- 

res, particularmente apropriadas a acomodagao da situagao pro- 

fissional das professoras com os componentes tradicionais da 

condigao social da mulher que elas, seus familiares e a comuni- 

dade em geral defendem. 

Entretanto, do angulo da realizagao das fungoes efetivas e 

potenciais das escolas primarias, c pertinente indagar se a in- 

tensa mobilidade dos professores nao dificulta a integragao da 

escola na comunidade local, ao vir ao encontro das concepgoes 

etnocentricas dos professores, contidas nos seus julgamentos 

acerca das areas escolares nao urbanas ou das consistentes em 

zonas residenciais de camadas socio-economicas abaixo daque- 

la a qual pertence o mestre-escola. Continuando nessa linha de 

reflexao, cabe ainda ievantar o problema de a remogao, en- 

quanto incentivo a dedicagao profissional do professor, ser su- 

ficientemente poderosa — conforme a legislagao escolar pare- 

ce confiar — para sempre contribuir apreciavelmente a obten- 

gao de tal resultado. Isso porque as facilidades de remogao 

de um lado e, de outro, a falta de desejos de transferencia de 

muitos professores acarretariam uma diminuigao da eficacia 

desse incentivo, enquanto forga estimuladora do desempenho 

das tarefas definidas para os papeis docentes (62). 

Implicagoes como essas, derivadas da analise da carreira 

das professoras, ficam reforgadas quando se sabe que a pros- 

pecgao dessa carreira se afigura, para a grande maioria das 

professoras, como permanencia na categoria docente do siste- 

(62) Resposta positive as duas questoes propogtas nesse paragra- 
fo encontra-se em estudo do autor, varias vezes citado, re- 
lative ao funcionamento de uma escola primaria publica es- 
tadual da area metropolitana de Sao Paulo. 
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ma escolar primario publico estadual. De fato, muito poucas 

se aproveitarao das possibilidades que se Ihes abre, apos tres 

anos de exercicio efetivo do magisterio nesse sistema, de as- 

cenderem a categoria dos diretores de grupo escolar (63), atra- 

ves da participagao em "concurso de titulos e provas". Dessa 

forma, as possibilidades de mobilidade ascendente, no interior 

do sistema escolar primario, nao operam para a maioria das 

professoras — o que equivale a dizer para a maioria do corpo 

docente — como incentivo a dedicagao profissional, que se con- 

jugasse com outros incentivos destinados a garantir a adequa- 

da realizagao dos papeis docentes. E, mesmo se as aspiragoes 

de ocupar o cargo de diretor de grupo escolar fossem mais ge- 

neralizadas entre as professoras, os criterios adotados na sele- 

gao dos candidates a diretor quase nada tern a ver com a maior 

ou menor eficiencia destes, enquanto professores primarios 

ef etivos. 

As pretensoes profissionais das professoras e dos profes- 

sores primarios investigados evidenciam acentuadas diferen- 

gas quanto as intengoes daquelas e desses ocuparem cargos de 

diregao e tambem quanto a abandonarem o sistema escolar pri- 

mario publico estadual — por exemplo, ao almejarem o magis- 

terio de grau medio: 

III — 28 
Distribuigao porcentual das professoras e dos professores primarios 

segundo as suas pretensoes profissionais* 

Professoras Professores 

Continuar como professor primario 82,3 7,1 
Ser diretor de escola primaria 7,4 64,3 
Lecionar em curso de nivel medio 7,4 35,7 
Outras pretensoes profissionais 9,1 — 

* Categorias nao mutuamente exclusivas. 

(63) Grupo escolar: tipo de escola primaria no qual se acha a grande 
maioria dos alunos matriculados em estabelecimentos de en- 
sino primario mantidos pelo Poder Publico Estadual. Um gru- 
po escolar possui quatro "classes" no minimo, formando uma 
unidade escolar sob a administragao de um diretor. 
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As aspiragoes de mobilidade vertical das professoras, no 

interior do sistema escolar, bem pequenas em confronto com 

a dos professores, refletem e ao mesmo tempo mantem a com- 

posigao sexual das categorias ocupacionais superiores a do ma- 

gisterio, na estrutura de poder intema aquele sistema, nas quais 

a participagao proporcional das mulheres decai a medida que 

se focalizam categorias sucessivamente mais elevadas, como 

ja se mostrou anteriormente no quadro II — 10. Congruentes 

com esse trago estrutural do sistema escolar sao os dados rela- 

tives as inscrigoes de professores e professoras aos "concursos" 

de selegao para os cargos de diretor de grupo escolar, cuja 

ocupagao em carater efetivo constitui passo indispensavel para 

atingir-se os cargos mais altos de inspetor escolar e de dele- 

gado regional de ensino primario (64): 

III — 29 
Inscrigoes e aprovagoes nos concursos para selegao 

de diretores de grupo escolar* 

Inscrigoes Aprovagoes 
Data Mulheres Total Mulheres Total 

1955 54,5% 598 59,0% 61 
1957 33,1% 593 24,8% 331 
1960 32,0% 971 28,4% 232 

* Ensino primario fundamental comum. 

A composigao sexual das categorias ocupacionais acima do 

magisterio, no sistema escolar publico estadual, e correlata- 

mente as pouco freqiientes aspiragoes das professoras de pene- 

trarem nessas categorias nao se explicam por restrigoes estatu- 

tarias impostas as professoras — porque tais restrigoes nao 

existem nem poderiam existir, visto como o estagio de buro- 

cratizagao daquele sistema escolar implica, necessariamente, na 

adogao de criterios nao discriminatorios de selegao de pessoal 

ou seja, na atribuigao de papeis na base de padroes universa- 

(64) Tabela III — 29 cf. informagoes do Servigo de Medidas e 
Pesquisas Educacionais do Departamento de Educagao, Secre- 
taria da Educagao do Estado. 
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Jistas de avaliagao de rendimento (65). Ao contrario, tudo 

quanto ate entao ficou dito acerca da situagao social das pro- 

iessoras, enquanto membros da categoria de sexo feminino, 

aponta aspectos dessa situagao que agem como limitagoes ao 

exercicio, pela maioria delas, da diretoria de grupos escolares 

— colocando-as em condigoes desvantajosas no processo de 

-competigao pelos cargos de dire tor de estabelecimentos do sis- 

tema escolar primario publico estadual. Em primeiro lugar, 

a ocupagao efetiva de tais cargos redunda em residencia afas- 

tada da famflia, devido a dispersao geografica dos grupos esco- 

lares pelo Estado inteiro e no reinicio de um processo mais ou 

menos longo de remogao de uma diretoria a outra. Em segun- 

•do, a quase totalidade dos grupos escolares funciona durante 

o dia todo, o que reclama, por regulamentagao estatutaria, a 

permanencia dos seus respectivos diretores durante igual pe- 

riodo no estabelecimento. Isso praticamente impede a acomo- 

dagao entre atividades domesticas e profissionais, propiciada 

pelo horario relativamente curto que o magisterio exige das 

professoras. Por fim, o salario pago aos diretores, embora maior 

do que o dos professores primarios (66), nao parece constituir 

incentivo suficientemente poderoso para atrair as professoras 

as posigdes de diregao de grupo escolar — dadas as fungoes de- 

:sempenhadas pelo salario das professoras, refletidas nas valo- 

rizagoes diferenciais por elas defendidas quanto. a necessida- 

«de de os homens terem remuneragao mais elevada do que as 

mulheres. O capitulo precedente ja tratou dessas valorizagoes 

e em capitulo futuro serao analisadas mais detidamente as 

fungoes do salario das professoras. Em suma, no padrao de 

mobilidade vertical da carreira profissional no sistema escolar 

primario publico estadual, observa-se, tanto quanto no padrao 

(65) Cf. sentido com que Parsons usa essa expressao. Dentre ou- 
tros textos desse autor, vejam-se The Social System, The Free 
Press, Glencoe, 1952; e, em colaboragao com Edward A. Shills 
e outros, Toward a General Theory of Action, Havard Univer- 
sity Press, Cambridge, 1959. 

(66) No segundo semestre de 1960, o salario inicial de diretor de 
grupo era de Cr$ 20 000,00 e o de professor primario, de Cr$ 
13 100,00. 
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de mobilidade horizontal das professoras, o jogo e balango de^ 

forgas racionais-legais e tradicionais: de um lado, o molde bu- 

rocratico para a carreira profissional em piano horizontal ou 

vertical; de outro, os componentes ligados a condigao social 

tradicional da mulher, que tende a fazer com que, naquele sis- 

tema escolar, ela permanega como professora e subordinada. 

Esta-se, portanto, diante de uma manifestagao do estagio de 

profisisonalizagao alcangado pela mulher, na situagao de traba- 

Iho consistente no sistema escolar primario publico estadual. 

Ha evidencia, porem, de que nessa mesma situagao de traba- 

Iho se vem processando a intensificagao da profissionalizagao 

feminina pela ascensao, proporcionalmente maior do que no 

passado, das professoras as posigoes de diregao, pois a esmaga- 

dora maioria feminina no corpo docente tende a limitar cada 

vez mais as possibilidades de o recrutamento de diretores in- 

cidir majoritariamente numa minoria docente masculina em 

decrescimo. Tem-se uma mostra dessa transformagao no fato 

de serem mulheres 53% dos 259 diretores de grupo escolar do- 

municipio da Capital, quando elas ocupam apenas 33% dos 

1 444 cargos desse tipo, contidos no sistema escolar primario 

publico estadual em con junto (67). 

Identificagao com o Magisterio Primario 

Em todos os casos de professores primarios efetivos aqui 

estudados, nao houve sequer um onde se desse a interrupgao 

da carreira — o que, em se tratando de trabalho profissional 

feminino, coloca o magisterio primario em posigao bastante par- 

ticular em face de outras profissoes tipicamente femininas. Os 

fatores dessa estabilidade residem na ja analisada condigao 

altamente favoravel, oferecida pelo magisterio primario pu- 

blico estadual, a acomodagao entre a situagao social tradicio- 

nal da mulher e a sua participagao na populagao economica- 

mente ativa E' o que se acabou de observar na analise da car- 

(67) Numeros referentes ao imcio de 1961, fornecidos pela Secre 
taria da Educagao do Estado. 
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reira profissional das professoras, cujos resultados complemen- 

tam os obtidos no capftulo precedente. 

A primeira vista, essa estabilidade poderia ser imputada 

integralmente a auto-identificagao das professoras com a pro- 

fissao que exercem no presente — ou seja a grande concordan- 

cia entre seu mvel de realizagao profissional, o magisterio pri- 

mario publico estadual, e seu nivel de aspiragao profissional, 

consistente na profissao que escolheriam "se tivessem inteira 

liberdade, nao tivessem nenhuma barreira ou dificuldade, e 

pudessem praticamente reiniciar a vida", conforme fraseado 

do quesito destinado a apanhar essas profissoes "ideais". O 

quadro abaixo mostra, porem, como ponderavel parcela do pro- 

fessorado nao se identifica com o magisterio primaiio, parce- 

la essa bem maior do que a constituida pelos que nao preten- 

dem continuar como professores primarios, constante da ta- 

bela III — 28. 

Ill — 30 
Distribuigao porcentual das professoras e dos professores 

segimdo tenham ou nao escolhido o magisterio primario 
como profissao "ideal" 

Professoras Professores Total 
Magisterio Primario 61,3 14,3 59,4 
Outras Profissoes 39,7 85,7 40,6 

= 12,322 (significactivo a 5%). 

Nas justificativas da profissao "ideal", tan to no caso de 

ela ser o magisterio primario como no de outras ocupacoes (ma- 

gisterio secundario, medicina, assistencia social, advocacia, psi- 

cologia clmica, relagoes piiblicas, enfermagem, etc), transpa- 

recem concepgoes acerca dessa profissao, que encerram valo- 

rizagoes as mais variadas formuladas pelos professores e pro- 

fessoras. E' o que se nota por alguns exemplos: "Escolheria a 

profissao de professora primaria como uma vocagao. pois pa- 

ra exerce-la e preciso o espirito de sacrificio, solidariedade 

e patriotismo"; "Em primeiro lugar pela remuneragao e em 

segundo lugar me adapto melhor lecionando para alunos ja 

bem formados, do curso secundario"; "Seria enfermeira por- 
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que prefiro o trabalho manual ao intelectual. No hospital, 

muito embora trabalhasse mais, perceberia melhores venci- 

mentos'1; "O magisterio primario e a profissao propria a mu- 

Iher porque ocupa poucas horas"; "Assistente social porque 

estaria em condigoes mais favoraveis para auxiliar pessoas 

necessitadas"; "Gostaria de ser dentista porque poderia dedi- 

car-me a profissao em minha propria casa e por ser mais com- 

pensadora"; etc. 

De forma explicita ou implicita, em tais justificativas es- 

ta em avaliagao o proprio magisterio primario, pensado o seu 

desempenho nas condigoes oferecidas pelo sistema escolar pri- 

mario publico estadual. Nesse sentido, as avaliagoes diferen- 

ciais dessa profissao nao manifestam apenas "preferencias pes- 

soais" dos professores e professoras, mas, ao menos em parte, 

tambem contem valorizagoes positivas ou negativas referentes 

a certos aspectos do funcionamento daquele sistema, julgados 

a partir de condigoes profissionais tidas como ideais pelo pro- 

fessorado. 

Numa outra linha de analise, verifica-se que, na auto-iden- 

tificagao de muitas professoras com profissoes outras que nao 

o magisterio primario, se reflete a diversificagao da profissio- 

nalizagao feminina, em termos da diversidade dos setores do 

mercado de trabalho que podem atrair mulheres com caracte- 

n'sticas analogas as daquelas professoras. E' interessante no tar 

que essas outras profissoes, tanto quanto o magisterio prima- 

rio, tern cunho predominantemente "expressivo" — para usar 

da expressao com que Parsons denota as ocupagoes onde maior 

se faz a participagao feminina na estrutura profissional da so- 

ciedade norte-americana e que, segundo ^le, mais se aproxi- 

mam, em conteudo e fungoes, dos papeis familiais tradicional- 

mente destinados as mulheres (68). 

Todavia, de outro ponto de vista — o do rendimento do ensi- 

no primario — a quantidade de professores nao identificados 

(68) Lembra-se que o capitulo anterior se deteve mais longamen- 
te nessa analise de Parsons, constante do ensaio "The Ame- 
rican Family, its Relations to Personality and to the Social 
Structure". 
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com a profissao que exercem e para causar seria preocupagao. 

Se esse fenomeno, na escala em que a tabela III — 30 o revela, 

for pensado juntamente com o fato de 30% das professoras pri- 

marias pesquisadas nao possuirem motivagdes positivas a sua fi- 

liagao a qualquer atividade profissional, nao obstante desempe- 

nharem uma — o magisterio primario (cf. tabela II — 30) — nao 

ha duvida de que esta profissao atravessa estado critico, na me- 

dida em que Ihe faltam suficientes motivagdes apropriadas dos 

seus desempenhantes, seja porque as motivagdes de boa parte 

destes se dirigem para outras profissdes, seja por ausencia de 

motivagdes profissionais de outra apreciavel parcela do pro- 

fessorado. De um lado, tal estado de coisas se deve a insufi- 

ciencia da profissionalizagao de um setor do professorado pri- 

mario — categoria ocupacional quase exclusivamente femini- 

na; de outro lado, deve-se como se vera no capitulo proximo, a 

certa incapacidade do con junto de incentives, inerentes ao sis- 

tema escolar primario publico estadual, satisfazer a prementes 

exigencias impostas pelo presente estagio "qualitativo" de pro- 

fissionalizagao da maior parte da sua categoria docente. Apesar 

disso, a maioria das professoras com precarias motivagdes ao 

exercfcio do magisterio nao pretende abandonar o sistema esco- 

lar primario onde trabalha, nem ve possibilidades para tanto — 

seja para abragar a sua profissao "ideal", seja para se recolher 

aos papeis domesticos. Essa sua permanencia nos cargos docen- 

tes, aliada a apontada deficiencia motivacional e aos incentives 

insatisfatorios, configura-se como caso de "problema humano" 

no interior do sistema escolar primario publico estadual, ao re- 

percutir negativamente no rendimento que este pode atingir. 

Consideragoes Finals 

Afirmou-se, no capitulo inicial, que escolas normals e es- 

colas primarias formam o complexo do ensino prfimario no in- 

terior do sistema escolar mais amplo e diversificado. De fato, 

pela analise ate agora desenvolvida, percebe-se que nesse com- 

plexo ocorrem fendmenos de integragao e tambem de falta de 

integragao entre escolas normals e escolas primarias, vistas 
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aquelas enquanto agencias formadoras do professorado prima- 

rio e consideradas essas enquanto locals de trabalho da cate- 

goria constituida por esse mesmo professorado. A manifesta- 

gao mais geral dessa integragao esta nos aspectos estruturais, 

ideologicos e motivacionais da profissionalizagao da mulher 

pelo magisterio primario, tornando-o profissao quase exclusi- 

vamente feminina; ao que estao associadas a predominante 

composigao feminina do corpo discente das escolas normals e 

a tendencia dos professores primarios, normalistas e professo- 

res de escolas normals conceberem o magisterio primario co- 

mo ocupagao mais adequada as mulheres. 

E' a partir do angulo dado pelo fato de o magisterio pri- 

mario apresentar-se como setor tipicamente feminino do mer- 

cado de trabalho que melhor se apreciam a vinculagao das es- 

colas normals a essa area do sistema de ocupagoes profissio- 

nais e as influencias que dele recebem e, reciprocamente, nele 

exercem. De uma perspectiva historica, nota-se que a demo- 

cratizagao do ensino primario fundamental comum, avaliada 

em termos quantitativos e refletida no aumento de cargos do- 

centes, consistiu numa forga estimuladora da expansao quanti- 

tativa das escolas normals, traduzida na elevagao do numero 

de matriculas. Aquela mesma ampliagao da rede de escolas 

primarias, fazendo-se em parte as custas da redugao do periodo 

letivo diario e situando estabelecimentos de ensino na maioria 

das comunidades locals do Estado e, principalmente, acompa- 

nhando o processo de intensa urbanizagao dessa regiao — re- 

forgou o contingente feminino no magisterio primario e na 

clientela das escolas normals. Todavia, a expansao destas foi 

alem das exigencias numericas de forga de trabalho especia- 

lizada impostas pelo crescimento das oportunidades de traba- 

lho oferecidas pela rede escolar primaria. 

Esse desajustamento quantitative das escolas normals as 

escolas primarias acha-se intimamente ligado a deterioragao 

das fungoes tecnico-profissionais por aquelas desempenhadas, 

fenomeno esse ja suficientemente identificado e denunciado 

pelos nossos educadores e que repercute em cadeia, negativa- 

mente, na execugao dos papeis docentes das escolas primarias, 
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vindo juntar-se a fatores de ordem "material" que impedem 

maior eficiencia do ensino primario, requerida pela propria ur- 

banizagao e industrializagao. Evidentemente, a expansao da 

rede escolar primaria ainda nao atingiu o ponto de saturagao, 

no sentido de atender quantitativamente as demandas do sis- 

tema urbano-industrial. Com isso, amplas oportunidades de 

trabalho existem ainda, potencialmente, para egressos das es- 

colas normais. Tal circunstancia nao impede o reconhecimento 

de o ritmo de produgao de forga de trabalho, por estas escolas, 

ser mais acelerado do que o do crescimento das oportunidades 

reais de trabalho. E, sobretudo, nao impede o reconhecimento de 

que muito dessa forga de trabalho fica, do ponto de vista quali- 

tativo, aquem das possibilidades de treinamento que podem ser 

aproveitadas pelas escolas normais. 

A fase do desenvolvimento social do Estado de Sao Paulo 

marcada por estagio menos avangado de urbanizagao do que o 

atual tambem se caracterizava, pois, pelas menores facilidades 

— ao menos quantitativas —< de formagao de professores pri- 

maries, devido ao menor numero de escolas normais; e ainda 

por um mercado de trabalho niais restrito para esses profes- 

sores, por causa da menor extensao da rede de escolas prima- 

rias. Ao que tudo indica, a menor urbanizagao e as oportuni- 

dades menos amplas de formagao pedagogica especializada e 

de exercicio profissional do magisterio primario operavam co- 

mo forgas sociais espontaneas de carreamento, para as posigoes 

docentes das escolas primarias, de pessoas profundamente mo- 

tivadas e interessadas pela ocupagao dessas posigoes — tanto 

mais que a condigao social tradicional da mulher deveria li- 

mitar mais do que no presente as modalidades de vida social 

adulta aceitas para a categoria de sexo feminino. Assim, ao 

que parece, o complexo Ido ensino primario mostra-se. nos ulti- 

mes tempos, mais permeavel a penetragao de individuos pre- 

cariamente identificados com o magisterio primario, o que es- 

taria, de um lado, em conexao com a menor enfase posta pelas 

escolas normais nas suas fungoes tecnico-profissionais e, de 

outro lado, com aquilo que nossos educadores tern apontado no 

magisterio primario: menor apego aos encargos da profissao, 
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por eles geralmente designado como "falta de vocaQao". As es- 

colas normals nao podem ser tomadas como as unicas respon- 

saveis por esse fenomeno, tambem condicionado pela inadequa- 

gao dos incentivos ao trabalho, inerentes as escolas primariasr 

que deixam de atender, conforme se vera em outros capitulos,. 

a aspiragoes que se prendem a novas concepgoes e valores pro- 

fissionais defendidos pelo professorado primario, vivendo nu- 

ma sociedade de classes. 

O Goveino Estadual e o grande empregador dos diplo- 

mados pelas escolas normals paulistas. O sistema escolar pri~ 

mario publico estadual nao se revela, porem, dotado de me- 

canismos racionais-legals que permitam, atraves do processo 

de recrutamento do seu pessoal docente, atribuir, por crite- 

rios seguros, cargos docentes na base da constatagao das me- 

Ihores habilitagoes profissionais dentre os candidates que se 

apresentam. Em verdade, a ocupagao efetiva daqueles car- 

gos depende menos dessas habilitagoes e mais do tempo e 

"paciencia" de que dispoe o candidato e das menores necessi- 

dades financeiras da sua fanhlia. E, uma vez obtida a situa- 

gao de funcionario publico efetivo, as oportunidades de mo- 

bilidade horizontal sao relativamente grandes, pouco as afe- 

tando o nivel de eficiencia profissional do professor. 

Os fatos estao a reclamar, portanto, alteragoes abrangen- 

do, em con junto, o complexo do onsino primario, ou seja, mu- 

dangas intencionalmente provocadas e dirigidas, mutuamen- 

te complementares, no sistema escolar primario publico es- 

tadual e na rede paulista de escolas normals. Realmente, con- 

siderado esse complexo como sistema social restrito, os tragos 

examinados do seu funcionamento evidenciam que ele nao se 

ajusta plenamente as exigencias do funcionamento do siste- 

ma social global, cuja urbanizagao e industrializagao solicitam 

o fortalecimento e a ampliagao das fungoes socializadoras das 

escolas primarias, nas quais repercute o estado atual,,do fun- 

cionamento daquele sistema social parcial. 



IV 

PROFISSIONALIZAgAO DO MAGISTERIO PRIMARIO 

Sob este titulo estuda-se a enfase maior ou menor posta 

no carater instrumental do magisterio primario, manifesta nas 

concepgoes coletivas que validam aos professores almejarem,, 

em intensidades variaveis, no exercicio da sua atividade, re- 

compensas a serem obtidas pelo trabalho, mais do que grati- 

ficagoes ou satisfacoes derivadas do trabalho em si; ou, em ou- 

tras palavras, enfase nas satisfagoes proporcionadas pelo traba- 

lho, mais do que nas inerentes a ele. Trata-se, portanto, de con- 

cepgoes valorativas acerca do predominante significado "extrfn- 

seco" ou "intrinseco" que o magisterio assume ou deve assumir 

para quern o desempenha. Essas duas fontes de satisfagoes conse- 

guidas com o trabalho configuram, por assim dizer, duas "filo- 

sofias do trabalho", que se designariam como modelos artesanal 

e propriamente profissional do prazer de trabalhar (1). O ideal 

de artesania, como etica do trabalho, "tern seis caracteristicas , i 
principals: nao ha no trabalho nenhum motivo ulterior, dife- 

rente do de acabar o produto e os processes de sua criagao. Os 

detalhes do trabalho diario estao cheios de significado, por- 

que nao estao separados, na mente do trabalhador, do produto 

do trabalho. O artesao e, pois, capaz de aprender de seu tra- 

balho e de empregar e desenvolver suas habilidades e aptidoes 

na realizagao deste. Nao ha distingao entre trabalho e diver- 

sao ou trabalho e cultura. O meio de subsistencia do artesao 

determina e informa seu modo total de vida... Os demais mo- 

tives e resultados — dinheiro, prestigio, salvagao — sao subor- 

dinados. Nao e essencial a pratica da etica artesa que se me- 

Ihore necessariamente o status pessoal na comunidade religio- 

sa ou na comunidade em geral. O prazer de trabalhar e tal 

(1) Cf. C. Wright Mills, White Collar: the American Middle Clas- 
ses, Oxford University Press, New York, 1951, esp. cap. X. 
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que uma pessoa pode viver numa especie de beatifica paixao 

pelo seu trabalho apenas" (2). Num sistema urbano-industrial, 

altamente diferenciado e competitivo, com economia de mer- 

cado e monetaria, concepgoes artesanais do trabalho tem con- 

teudo conservantista: "Como etica, a artesania esta confinada 

a minusculos grupos de profissionais liberals privilegiados e de 

intelectuais" (3). 

Nao obstante, concepgoes artesanais sobre o magisterio 

primario persistem ao lado de concepgoes profisisonalizadas 

acerca dessa mesma ocupagao. Sao aqui apreendidas pelas as- 

piragdes ocupacionais de pessoas que se situam no centro dos 

processes focalizados: as aspiragoes que os professores de es- 

colas normals, como mestres de futures professores primaries, 

incluem nas suas representagoes do professor primario ideal; 

e as aspiragoes ocupacionais constantes das condigoes de tra- 

balho para si defendidas pelos atuais normalistas e professo- 

res primarios. As aspiragoes ocupacionais destes ultimos po- 

dem ou nao estar sendo atendidas pelo sistema escolar prima- 

rio piiblico estadual. As opinioes dos professores primarios a 

esse respeito consistem, assim, em avaliagoes de certos aspec- 

tos da sua situagao de trabalho, dada por esse sistema escolar. 

Como recurso tecnico de sondagem das aspiragoes ocupa- 

cionais "ideais" e "reals", serviu-se de um rol adaptado do 

utilizado por Morris Rosenberg, em pesquisa de tema proxi- 

mo ao deste capftulo, e composto por dez itens relatives a igual 

numero de aspiragoes ocupacionais (4): uso de aptidoes e ca- 

pacidades pessoais; boa remuneragao; oportunidades para ser 

(2) Idem, pp. 220-1. No texto, a palavra status recebe o sentido 
weberiano de posigao numa hierarquia de prestigio. 

(3) Idem, p. 224. 
(4) Morris Rosenberg, Occupations and Values, The Free Press, 

Glencoe, 1957, onde se relatam os resultados da pesquisa do 
autor sobre a escolha e as valorizagoes das ocupagoes profis- 
sionais, feitas por estudantes universitarios, e onde se encon- 
tra, em apendice, o rol original dos itens usados na presente 
pesquisa sobre o magisterio primario. Apesar de ter-se recor- 
rido a esse rol construido por Rosenberg, a exploragao dos da- 
dos aqui se faz a partir de esquema conceitual nao so m)ais am- 
ple como tambem diverso do desse autor, alem de ainda se- 
rem submetidos a tratamento estatistico diferente. 
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criador e original; prestigio; ambiente para lidar-se com pes- 

soas mais do que com coisas; possibilidade de futuro estavel 

e seguro; ambiente onde se possa exercer lideranga; oportuni- 

dade para ser util aos outros; ambiente que nao seja rotineiro, 

possibilitando novas experiencias; e ambiente onde se fique 

relativamente livre da diregao ou supervisao de outras pes- 

soas. Apresentou-se esse rol aos professores de escolas nor- 

mais, aos professores primarios e aos normalitas. Solicitou-se, 

dos primeiros, a indicagao dos quatro desejos mais importan- 

tes, na sua opiniao, para o professor primario ideal, e dos qua- 

tro que admitiam como os mais comuns entre os atuais pro- 

fessores primarios. Os professores primarios assinalaram, por 

sua vez, quatro condigoes ocupacionais por eles mais prezadas 

como basicas e quatro condigoes que mais estao sendo satis- 

feitas pelo magisterio primario. Os normalistas limitaram-se 

a mencionar quatro condigoes ocupacionais tidas por eles co- 

mo "ideais". Como se ve, o material coligido consiste num 

con junto de verbalizagdes. Mas ha grande4 coerencia dessas 

respostas com as demais informagoes prestadas pelos mesmos 

individuos, — por exemplo, com as referentes as atitudes posi- 

tivas ou negativas dos professores primarios para com a dura- 

gao do periodo letivo diario —, com analises da mesma situa- 

gao realizadas por educadores e com os resultados do autor 

no estudo de case relative ao funcionamento interno de uma 

escola primaria e as suas relagoes com a area escolar, locali- 

zada na regiao metropolitana paulista. Desse modo, as verba- 

lizagdes que serao analisadas correspondem, ao que tudo indi- 

ca, a concepgdes, valores e atitudes efetivamente constataveis 

entre professores de escolas normals, normalistas e professores 

de escolas primarias. 

Professor Primaitio Ideal 

A condigao de agentes socializadores de professores pri- 

marios, propria dos professores de escolas normals, toma es- 

trategico o conhecimento das suas representagdes acerca das as- 

piragdes ocupacionais apropriadas aos membros do magisterio 
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primario. Como a seguir se nota, aspectos que dao carater ins- 

trumental ao trabalho, para quem o desempenha, recebem im- 

portancia secundaria nessas representagoes que realgam o cunho 

artesanal do magisterio primario. 

Aspira?6es do professor primario ideal, hierarquizadas pela fre 
qiiencia das opinides dos professores de escolas normais 

Nao so os aspectos instrumentais do magisterio primario 

(boa remuneragao, futuro estavel e seguro, prestigio), vistos do 

angulo de quem o desempenha — e que fariam com que essa 

ocupagao se aproximasse do modelo propriamente profissional 

— sao bem pouco valorizados, como tambem os aspectos mais 

valorizados — que a aproximam do modelo artesanal — encer- 

ram, no piano das concepgoes coletivas ideais, o conteudo e a 

orientagao axiologica dessa ocupagao. De fato, nesse piano o 

magisterio primario e representado como atividade de auto-ex- 

pressao da personalidade de quem o desempenha ("uso de ap- 

tidoes e capacidades pessoais", "ambiente propiciador de no- 

vas experiencias"), realizada por gosto pelas relagoes inter-pes- 

soais ("lidar com pessoas mais do que com coisas") e voltada 

para a satisfagao de interesses coletivos ("ser util para os ou- 

tros"). Considerando-se o magisterio primario como sistema 

de agao social restrito — conforme procedimento de Parsons ao 

analisar qualquer ocupagao — ele se apresenta como compo- 

nente do setor de orientagao societaria, no interior do sistema 

ocupacional inclusivo, no qual outros setores se mostram com 

IV — 1 

Ser util para os outros 
Usar aptidoes e capacidades pessoais 
Lidar com pessoas mais do que com coisas 
Nao cair em rotina 
Ser criador e original 
Ter futuro estavel e seguro 
Ter boa retribuigao monetaria 
Exercer lideranga 
Gozar de prestigio, consideragao 
Ficar livre da supervisao de outrem 

87,6% 
73,6% 
69,8% 
55,0% 
30,2% 
27,9% 
24,0% 
17,8% 
8,5% 
5,4% 
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orientagao individualista (5). O mesmo autor evidencia, po- 

rem, em suas analises sistematicas dos sistemas socials, que 

qualquer papel "pode definir certas areas de realizagao de in- 

teresses individualistas como legitimas e, em outras areas, po- 

de obrigar o agente a realizagao dos interesses comuns da co- 

letividade. A primazia da primeira alternativa pode ser cha- 

mada individualista e a da segunda, societaria... Pode-se di- 

zer que um papel tern orienta^ao societaria somente se a rea- 

lizagao de certos interesses individualistas, que sejam possibi- 

lidades relevantes num dado tipo de situagao, for subordinada 

ao interesse coletivo" (6). Trata-se, pois, de enfase maior ou 

menor posta numa orientagao societaria ou noutra individua- 

lista — e nao de alternativas miituamente exclusivas —, mas 

nem por isso deixando de ser fundamental na diferenciagao 

interna do sistema ocupacional global, na medida em que de- 

finem expectativas diversas acerca dos papeis abrangidos por 

esse sistema (7). Posto o exame da tabela precedente nesse 

contexto teorico, nela se percebe a definigao ideal do magiste- 

rio primario com o trabalho artesanal e societariamente orien- 

tado. Por outro lado, da conjugagao desse esquema conceitual 

de Parsons com o de Wright Mills, utilizados em suas analises 

do trabalho, depreende-se a maior facilidade integrativa entre 

aspectos instrumentais e orientagao individualista de certas 

ocupagoes, legitimados, aqueles e essa, na esfera da conscien- 

cia social, para determinados setores do sistema ocupacional 

global. O "drama" e a "crise" de algumas ocupagoes residi- 

(5) Parsons fala de "pattern-alternatives of value-orientation as 
definitions of relational role-expectation patterns", dentre as 
quais se distinguem uma "collectivity-orientation" e uma "self- 
orientation" na diferenciagao interna dos sistemas sociais to- 
tais ou parciais. Cf. The Social System, esp. caps. 2 e 4. "Col- 
lectivity-orientation" e "self-orientation" sao aqui traduzidos 
respectivamente por orientagao societaria e orientagao indivi- 
dualista. 

(6) Parsons, The Social System, pp. 60-1. 
(7) Veja-se "The Professions and Social Structure", "The Motiva- 

tion of Economic Activities" e "A Sociologist Looks at the Le- 
gal Profession", respect, caps. 2, 3 e 18 de Essays in Sociologi- 
cal Theory, e "Social Structure and Dynamic Process: the Case 
of Modern Medical Practice", cap. 10 de The Social System. 
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riam, justamente, na falta de definigoes internamente consis- 

tentes, relativas a validagao concomitante de uma orientagao 

societaria para elas e dos aspectos instrumentais que tenham 

para os que delas participam. 

Situagoes dessa natureza, estruturalmente de crise, sao 

apontadas nas profissoes liberals da sociedade norte-americana, 

por Wright Mills e Parsons (8). fiste ultimo nao apenas desta- 

cou a orientagao societaria dessas ocupagoes, como mostrou 

que a valorizagao instrumental delas pode, em certas circuns- 

tancias, exacerbar-se e tornar-se disfuncional, ao agir delete- 

riamente na execugao das fungoes sociais a cargo daquele se- 

tor do sistema ocupacional. Evidenciou, entretanto, as possibi- 

lidades de integragao e maior equillbrio entre a valorizagao 

instrumental e a orientagao societaria de tais ocupagoes, dado 

que as aspiragoes ocupacionais nao derivam de motivagoes ba- 

sicas "egoisticas" ou "altruisticas" dos indivfduos, mas de de- 

finigoes da situagao ocupacional segundo padroes socialmente 

legitimados. Ao que parece, a enfase posta na orientagao socie- 

taria das profissoes liberals, nas ideologias ocupacionais que 

Ihes correspondem, em detriment© da sua valorizagao instru- 

mental, funciona como forga de controle social conducente a 

garantir a realizagao de atividades fundamentals para o fun- 

cionamento do sistema social inclusivo, onde essas ocupagoes 

se inserem como papeis especializados na execugao de tais ati- 

vidades. E' o que sugerem as opinioes dos professores de esco- 

las normals quanto as aspiragoes mais encontradigas entre os 

atuais professores primarios: segundo essas opinioes, os aspec- 

tos instrumentais do magisterio primario passariam para o pri- 

meiro piano dentre os professores primarios, deslocando bas- 

tante os aspectos ligados a orientagao societaria dessa ocupagao 

que, entao, ficariam prejudicados. Essa reflexao ganha refor- 

go quando se sabe que as opinioes dos professores de escolas 

normais sobre as aspiragoes dos atuais professores primarios, 

reunidas no quadro seguinte, estao bem proximas — como lo- 

(8) Cf. notas 1 e 7. 
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go mals se confirmara — das aspiragdes que estes declararrt 

possuir. 

IV — 2 
Aspira^des dos atuais professdres primarios, hierarquizados pela 

freqiiencia das opinides dos professdres de escs. normais 

Ter boa retribuigao monetaria 77,5% 
Ter future estavel e seguro 76,0% 
Gozar de prestigio, consideracao 59,7% 
Ficar livre da supervisao de outrem 52,7% 
Usar aptidoes e capacidades pessoais 35,7% 
Ser util para os outros 31,0% 
Exercer lideranga 23,3% 
Lidar com pessoas mais do que com coisas 21,7% 
Nao cair na rotina 12,4% 
Ser criador e original 10,1% 

A reflexao acima requer duas especificagdes. Primeira- 

mente, a questao de o magisterio primario poder ou nao ser 

pensado como "profissao nobre", pois, apesar de a orientagao 

societaria constituir trago comum a profissdes desse tipo e ao 

magisterio primario, outros elementos da situagao de trabalho 

dos professdres primarios afastam-nos bastante da condigaa 

de membros das "profissdes nobres", conforme analise de pas- 

sagens posteriores. A segunda especificagao refere-se a rele- 

vancia do magisterio primario como canal de efetivagao de 

fungdes sociais basicas, sdbre o que nada ha a dizer — por taa 

dbvio — a nao ser lembrar que os professdres primarios se en- 

carregam de parte fundamental da socializagao das geragdes 

imaturas. A orientagao societaria dada ao magisterio prima- 

rio, no piano das representagdes ideais, operaria como fator 

de garantia da realizagao adequada dessa fungao, envolvenda 

tambem o funcionamento dos sistemas sociais consistentes nas 

escolas primarias ao defini-los igualmente em termos do aten- 

dimento de interesses coletivos (9). 

(9) Um dos argumentos contrarios a iniciativas particulares com 
finalidades lucrativas no campo da educagao escolar procura 
evidenciar que, em tais casos, as escolas, como sistemas so- 
ciais, nao se orientam predominantemente no sentido coleti- 
vo, mas no de satisfazerem interesses privatistas de seus pro- 
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Pelas opinioes dos professores de escolas normals, o esta- 

•do presente do magisterio primario configura-se por tenden- 

cias opostas: uma consubstanciada na concepgao ideal de uma 

atividade com caracteristicas artesanais e societariamente orien- 

tada, e outra representada pelas aspiragoes dos professores 

primarios que valorizariam aspectos instrumentais e orienta- 

gao individualista na ocupagao que desempenham. A incon- 

sistencia da situagao prender-se-ia, em ultima analise, a pri- 

mazia que, segundo os professores de escolas normals, seria 

concedida pelos professores primarios a aspectos instrumen- 

tais da ocupagao — boa remuneragao, futuro estavel e seguro 

— ou seja, a profissionalizagao do magisterio primario, enten- 

dida como enfase maior posta nesses aspectos relegados a pia- 

no subalterno no modelo artesanal idealizado do trabalho. A 

oposigao das mencionadas tendencias manifesta-se de modo 

flagrante na proxima tabela, onde as aspiragoes do professor 

primario ideal e as dos professores primarios "reais", no ni- 

vel das opinioes sobre elas formuladas pelos professores de 

escolas normais, estao agrupadas em quatro complexes de qua- 

tro aspiragoes ocupacionais cada um, diferenciados entre si 

pelo numero de aspectos instrumentais incluidos, independen- 

temente do conteiido especifico de cada um destes: C-3 — os 

tres instrumentais (boa remuneragao, prestigio e futuro esta- 

vel e seguro); C-2 — dois dos aspectos instrumentais (boa re- 

muneragao e prestigio; ou boa remuneragao e futuro estavel e 

seguro; ou prestigio e futuro estavel e seguro; C-l — um dos 

aspectos instrumentais (boa remuneragao; ou futuro estavel e 

seguro; ou prestigio); C-0 — nenhum dos aspectos instrumen- 

tais (10). 

prietarios. Sobre esse tema, veja-se Roque Spencer Maciel de 
Barros (org.), ob. cit. 

(10) Tomar a busca de boa remuneragao, prestigio, e futuro esta- 
vel e seguro no trabalho como indice de profissionalizagao e 
recurso bem proximo do utilizado por Wright Mills no estudo 
das ocupagbes "white-collar" norte-americanas, por sua vez 
derivado do esquema desenvolvido por Max Weber para a ana- 
lise da estratificagao social e resumido nas conhecidas expres- 
soes conjuntas: classe, status e poder. Sobre esse esquema 
conceitual, vejam-se textos de Weber as pp. 159-95 de H. H. 
Gerth e C. Wright Mills, ob. cit. 
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IV — 3 
Distribui^ao porcentual das opinides dos professores de escolas 
normals sobre as aspiragdes do professor primario ideal, e das 
suas opinioes sobre as aspira^des dos professores primarios "reals" 

Aspiragoes Professor ideal Professores "reais" 

C-3 1,5 41,9 
C-2 10,1 34,9 
C-l 34,1 15,5 
C-0 54,3 7,7 

yj- — 119,926 (significativo a 5%). 

Como muitos dos professores de escolas normals trabalha- 

ram ou ainda trabalham como professores primarios, suas 

concep^oes sobre o magisterio primario, tanto as concernen- 

fes a definigao ideal dessa ocupagao como as relativas as as- 

piragoes ocupacionais as quais os professores primarios se 

apegariam, poderiam estar condicionadas pela sua vivencia ou 

nao de membros das escolas primarias, principalmente como 

professores. Mas tal nao acontece, como os dois quadros se- 

guintes o demonstram. Os dados neles reunidos permitem ad- 

mitir, ao contrario, que as representagoes dos professores de 

escolas normals sobre o magisterio primario e seus desempe- 

nhantes tradu^em concepgoes sedimentadas no piano da cul- 

tura especializada das escolas normals (11), tal como ocorre 

com a definigao daquela atividade como ocupagao feminina. 

IV — 4 
Distribuigao porcentual das opinides dos professores de escolas 
normals sobre as aspiracdes do professor primario ideal, segundo 

eles tenham ou nao trabalhado em escolas normals 

Aspiragoes Trabalha(aram) Nao trabalha(aram) 

C-3 e C-2 6,4 14,5 
C-l e C-0 93,6 85,5 

= 1,027 (nao significativo a 5%). ~~~ 

(11) Essa expressao corresponde a "the separate culture of school", 
formulada por Willard Waller, The Sociology of Teaching, John 
Wiley & Sons, New York, 1932. Nogao de cultura especiali- 
zada, cf., dentre outros, Ralph Linton, O Homem: uma Intro- 
ducao a Antropologia, Liv. Martins Ed., Sao Paulo, 1952, cap. 16. 
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IV — 5 
Distribuigao porcentual das opinioes dos professores de escolas 
normals sobre as aspiragoes dos professores primarios "reals" 
segundo aqueles tenham ou nao trabalhado em escolas primarias 

y* — 0,034 (nao significativo a 5%). 

Para a presente discussao, e irrelevante o problema de 

tais concepgoes sustentadas pelos professores de escolas nor- 

mals, integrantes da cultura dessas escolas, provirem exclu- 

sivamente da dinamica interna das escolas normals ou da di- 

namica do sistema social inclusivo, onde essas escolas se in- 

serem. Importante e destacar que as escolas normals operam 

como focos conservadores de representagoes do magisterio pri- 

mario como trabalho nao profissionalizado, e pensar na dire- 

gao em que a influencia socializadora dessas escolas se pro- 

cessa, informada por representagoes que, embora tenham fun- 

gao de controle posit!vo (na medida em que enfatizam a orien- 

tagao societaria do magisterio primario), nao deixam de estar 

desajustadas as necessidades de profissionalizagao dessa ativi- 

dade, ditadas pelo desenvolvimento urbano-industrial do siste^ 

ma social global, em moldes capitalistas. 

Concepgoes como as defendidas pelos professores de esco- 

las normais acerca do magisterio primario, frisando-lhes con- 

comitantemente os aspectos artesanais e a orientagao societa- 

ria, parecem ser analogas as imperantes em escolas destinadas 

a formagao de outros especialistas na prestagao de "servigos 

de interesse coletivo", como se depreende, por exemplo, de es- 

tudos sobre escolas norte-americanas de medicina e enferma- 

gem (12). Tais investigagoes poem de manifesto como o clima 

Aspiragoes Trabalha(aram) 
C-3 e C-2 78,7 
C-l e C-0 21,3 

Nao trabalha(aram) 
75,6 
24,4 

Asplragoes Ocupacionais !dos Normalistas 

(12) Vejam-se, por exemplo, "The Fate of Idealism in Medical 
School", artigo de Howard S. Becker e Blanche Geer, American 
Sociological Review, vol. 23, n.0 1, 1958, pp. 50-6; e Ronald 
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do "idealismo" dessas escolas penetra nas aspiragoes dos estu- 

dantes a respeito das suas futuras condigoes e modalidades de 

trabalho, funcionando essas escolas como agendas de socializa- 

gao antecipatoria (13); e revelam, por outro lado, como esse 

processo socializador se acha desajustado as efetivas situagoes 

de trabalho que os alunos irao encontrar, fato esse que respon- 

de por uma especie de k'choque" com a realidade dada pelas 

exigencias das instituigoes onde vem a exercer suas ocupagdes 

e pelas praticas correntes, altamente profissionalizadas, dessas 

mesmas atividades. 

Em vista disso, torna-se plausivel admitir que as aspira- 

goes ocupacionais dos normalistas, debilmente profissionaliza- 

das como se constata no quadro seguinte, se nao resultam de 

assimilagao das concepgoes sobre o magisterio primario vigen- 

tes nas escolas normals, ficam ao menos reforgadas por influen- 

cia destas. 

Aspiragdes ocupacionais dos normalistas, hierarquizadas peia 
freqiiencia com que por eles foram registradas 

E' precisamente o fato de as aspiragdes dos normalistas nao 

possuirem conteudo predominantemente instrumental que as 

faz muito chegadas a concepgao ideal do professor primario, 

G. Corwin, "The Professional Employee: a Study of Conflict 
in Nursing Roles", The American Journal of Sociology, vol. 46, 
n.0 6, 1961, pp. 604-15. 

(13) Nogao cf. Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, 
esp. pp. 265-8. 

IV — 6 

Ser util para os outros 
Usar aptidoes e capacidades pessoais 
Ter futuro estavel e seguro 
Nao cair na rotina 
Lidar com pessoas mais do que com coisas 
Ter boa retribuigao monetaria 
Gozar de prestigio, consideragao 
Ficar livre da supervisao de outrem 
Ser criador e original 
Exercer lideranga 

76.7% 
69,9% 
55,5% 
45,9% 
37,7% 
35,6% 
29,5% 
26,0% 
18,5% 
4,8% 
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sustentada pelos professores de escolas normals, como mais di- 

retamente se percebe pelo confronto oferecido pela tabela abai- 

xo (14). 

IV — 7 
Distribuigao porcentual dos complexos de aspiragdes ocupacionais 

dos normalistas e dos defendidos pelos mestres de escolas 
normais para o professor ideal 

Aspiragoes Normalistas Prof. prim, ideal 

C-3 7,5 1,5 
C-2 28,8 10,1 
C-l 41,1 34,1 
C-0 22,6 54,3 

O pequeno grau de profisisonalizagao das aspiragoes ocupa- 

cionais dos normalistas condiz com a grande predominancia 

feminina nessa categoria discente, cujos membros, em elevada 

proporgao, nao pretendem adentrar a populagao economica- 

mente ativa ao menos em futuro proximo, e quase todos ate 

entao nunca tendo exercido qualquer atividade remunerada. 

Por outro lado, concepgoes ocupacionais pouco profisisonaliza- 

das, como as que os normalistas mantem para si, e os profes- 

sores de escolas normais para o mestre-escola ideal, sao bem 

consistentes, pelo seu teor conservantista, com a condigao social 

tradicional da mulher e com a definigao do magisterio prima- 

rio, tambem defendida por normalistas e professores de escolas 

normais, como ocupagao tipicamente feminina. Todavia, ainda 

que aceitem essa mesma definigao do magisterio primario por 

estereotipos de sexo, as professoras primarias possuem aspira- 

goes bastante profissionalizadas acerca da sua ocupagao. Vis- 

tos globalmente, esses fatos traduzem inconsistencias internas 

no complexo do ensino primario, formado por escolas normais 

e escolas primarias. No caso em foco, trata-se de inconsisten- 

cias ligadas ao grau de profissionalizagao aceito para o magis- 

terio primario, o que envolve, em ultima analise, a intensidade 

(14) Os complexes de aspiragoes ocupacionais da tabela IV — 7 
tem a mesma composigao dos constantes da tabela IV — 3. 
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"qualitativa" da profissionalizagao da mulher nessa ocupagao. 

Tambem por esse aspecto aquele complexo se revela, portanto, 

em seu estado atual, como area onde entram em jogo tenden- 

cias conservadoras e inovadoras gerais ao sistema social global, 

que afetam conjuntamente a condigao social da mulher, as 

concepgoes valorativas das ocupagoes, a realizagao dos papeis 

docentes e o rendimento das escolas primarias. 

Aspiragoes Ocupacionais dos Professdres Primarios 

As condigoes de trabalho mais prezadas pelos professdres 

primarios dao, realmente, como se pode constatar pelas cifras 

abaixo, acentuado cunho instrumental as suas aspiragdes ocupa- 

cionais. Como o magisterio primario consiste numa atividade 

quase exclusivamente feminina, a verificagao da grande fre- 

qiiencia de aspiragdes dessa ordem, entre seus desempenhantes, 

impde que se acrescente mais uma caracterfstica as ja ressal- 

tadas previamente a respeito do fendmeno profissionalizagao da 

mulher, enquanto ocorrendo no professorado das escolas pri- 

marias* a profissionalizagao feminina nao envoive apenas a par- 

ticipagao das mulheres na populagao econdmicamente ativa e 

as suas motivagdes positivas a essa participagao, mas ainda que 

concebam tal participagao segundo criterios de valorizagao ins- 

Aspiragoes ocupacionais dos professdres priniarios, hierarquizadas 
pela freqiiencia com que foram por eles assinaladas 

IV — 8 

Ter boa retribuigao monetaria 
Usar aptidoes e capacidades pessoais 
Ter future estavel e seguro 
Ser util para os outros 
Gozar de prestlgio, consideragao 
Lidar com pessoas mais do que com coisas 
Nao cair na rotina 
Ficar livre da supervisao de outrem 
Ser criador e original 
Exercer lideranga 

78,7% 
75,1% 
69,9% 
65,5% 
39,5% 
23,7% 
22,7% 
14,1% 
9,7% 
4,1% 
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trumental das ocupagoes. Isso necessariamente nao implica, 

como logo se notara, que essa instrumentalidade corrompa a 

orientagao coletiva socialmente imputada a determinados seto- 

res ocupacionais, dentre os quais o magisterio primario se co- 

loca. 

Embora a profissionalizagao feminina, conceituada em ter- 

mos de um modelo tipologico, abranja motivagoes positivas a 

filiagao a papeis profissionais e valorizagao das atividades ine- 

rentes a estes por criterios instrumentais, esses dois componen- 

tes nao se encontram inevitavelmente juntos em todo o con- 

tingente feminino participando do sistema de ocupagoes pro- 

fissionais. No caso das professoras primarias, mostrou-se ante- 

riormente que ponderavel proporgao nao se sente motivada ao 

desempenho de papeis profissionais. E, reciprocamente, a en- 

fase posta pela maioria delas nos aspectos instrumentais da 

ocupagao nao signified que a tal enfase sempre estejam subja- 

centes motivagoes profundas ao trabalho profissional — poden- 

do muito dessa enfase estar associada, justamente, a falta de 

motivagoes profissionais apropriadas. Por outro lado, a mes- 

ma enfase nos aspectos instrumentais — na retribuigao mone- 

taria, por exemplo — nao indica que a profissionalizagao femi- 

nina, no magisterio primario, tenha atingido o estagio "qua- 

litative" da profissionalizagao masculina nas ocupagoes em ge- 

ral. Nao obstante as concepgoes instrumentalizadas das pro- 

fessoras revelem avango do seu processo de profissionalizagao 

"qualitativa"', a sua condigao geral de mulher e os seus papeis 

familiais agem, como se vera no capftulo subseqiiente, como 

um conjunto de forgas sociais que mantem a sua profissiona- 

lizagao aquem da dos membros da categoria masculina, cujos 

papeis, inclusive os familiais, sempre tiveram carater predo- 

minantemente instrumental, para si e para suas familias. 

Apesar de limitada pela condigao feminina e domestica das 

professoras, a enfase posta por estas nos aspectos instrumen- 

tais da ocupagao e suficientemente contrastante com a repre- 

sentagao do professor primario ideal, sustentada pelos profes- 

sores de escolas normais, e, ao mesmo tempo, bastante proxi- 



ma das opinides destes sobre as aspiragoes ocupacionais preva- 

lecentes no professorado das escolas primarias (15): 

IV — 9 
Distribuigao porcentual dos complexos de aspiragoes ocupacionais 
defendidos nas escolas normais para o professor ideal, dos nestas 
atribuidos aos professdres primarios e dos contidos nas aspira- 

ragoes efetivas dos professdres primarios 

(Segundo profs. escs. normais) Aspiragoes efets. 
Aspiragoes Professor ideal Profs, "reais" dos profs, prims. 

C-3 1,5 41,9 20,7 
C-2 10,1 34,9 50,3 
C-l 34,1 15,5 22,7 
C-0 54,3 7,7 6,3 

A constatagao da semelhanga entre as opinides dos profes- 

sdres de escolas normais, sdbre as aspiragdes ocupacionais do- 

minantes entre os professdres primarios, e os complexos de as- 

piragdes contidas nas valorizagdes instrumentais mantidas por 

estes nao leva, porem, a aceitagao, implicita nas representagdes 

sustentadas nas escolas normais, de incompatibilidade entre as- 

piragdes instrumentais e orientagao societaria do magisterio 

primario. Ao contrario, o conteudo das aspiragdes ocupacionais 

mais freqiientes entre os professdres primarios sugere, no m- 

vel empfrico; as possibilidades de uma definigao integrada da 

situagao — ja enunciadas previamente no nivel tedrico —, que 

harmonize aspiragdes instrumentais e orientagao societaria da 

ocupagao ou, em outras palavras, que valide, no piano da cons- 

ciencia social, a profissionalizagao das ocupagdes societariamen- 

te orientadas. Todavia, nao se esta afirmando a existencia de 

tal definigao integrada de situagao ocupacional para o magiste- 

rio primario, nem a existencia de condigdes efetivas fomecidas 

pelo sistema escolar primario public© estadual aos seus pro- 

fessdres, para se comportarem na linha dessa definigao inte- 

grada de situagao ocupacional. As proprias representagdes dos 

<15) Os complexos de aspiragoes ocupacionais da tabela IV — 9 
tern a mesma composigao dos constantes das tabelas IV — 3 
e IV — 7. 
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professores de escolas normals sobre as aspiragoes dos profes- 

sores primarios sao uma evidencia dessa falta de definigao in- 

tegrada. Evidencias de outra ordem encontram-se nas analises 

e denuncias dos educadores acerca do comportamento de mui- 

tos mestres de escolas primarias (16). Os resultados da pesqui- 

sa efetuada pelo autor numa dessas escolas confirma tais estu- 

dos dos educadores, ao apontar como muitos comportamentos 

de muitos dos seus professores repercutiam disfuncionalmente 

na organizagao do estabelecimento — sistema social restrito com 

orientagao societaria —, explicaveis em parte pela falta de 

atendimento, pelo sistema de incentives inerentes ao siste- 

ma escolar primario publico estadual, das aspiragoes instru- 

mentais dos professores em face da sua ocupagao (17). Coe- 

rentes com todos esses dados sao as opinioes dos professores 

primarios a respeito das condigoes ocupacionais que mais es- 

tao sendo satisfeitas pelo magisterio primario, a seguir agru- 

padas, discrepantes em grande escala das suas aspiragoes ocupa- 

cionais instrumentalizadas. 

Condi?6es ocupacionais que mais estao sendo atendidas pelo 
magisterio primario, hierarquizadas pela freqiiencia com que 

foram assinaladas pelos professores primarios 

Como se ve, sao as aspiragoes ocupacionais profissionaliza- 

das dos professores primarios que eles consideram menos sa- 

(16) Veja-se, dentre outros, A. Almeida Jr., E a Escola Primaria?y 
Cia. Editora Nacional, Sao Paulo, 1959. 

(17) Luiz Pereira, ob. cit. 

IV — 10 

Ser util para os outros 
Lidar com pessoas mais do que com coisas 
Usar aptidoes e capacidades pessoais 
Ter futuro estavel e seguro 
Nao cair na rotina 
Gozar de prestigio, consideragao 
Ser criador e original 
Ficar livre da supervisao de outrem 
Exercer lideranga 
Ter boa retribuigao monetaria 

92,8% 
82,3% 
70,2% 
42,5% 
34,8% 
21,0% 
18,0% 
15,2% 
8,0% 
5,5% 
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tisfeitas pela sua situagao de trabalho. Essa discrepancia en- 

tre nivel de aspiragao e mvel de realizagao profissional, fla- 

grante no quadro abaixo, seria um dos fatores da menor dedi- 

caQao dos professores as suas incumbencias burocraticamente 

formuladas nos estatutos concernentes a estrutura e ao funcio- 

namento do sistema escolar primario publico estadual — fe- 

nomeno que, juntamente com as deficiencias de formagao pro- 

fissional do mestre-escola e as deficiencias das instalagoes ma- 

teriais daquele sistema escolar, responde pela configuragao so- 

ciopatica constatada no setor da realizagao das fungoes socializa- 

doras a cargo das escolas primarias, estado esse que ja se ele- 

vou a esfera de consciencia social. 

IV — 11 
Distribui^ao porcentual dos complexes de aspiragoes defendidas 
pelos professores primarios e das que consideram estar sendo 

mais satisfetias pelo magisterio primario 

Aspiragoes Defendidas Satisfeitas 
C-3 20,7 2,2 
C-2 50,3 10,2 
C-l 22,7 51,1 
C-0 6,3 36,5 

= 266,446 (significativo a 5%). 

Aos dados aqui apresentados e aos constantes de outros es- 

tudos aludidos, relatives ao estado sociopatico das escolas pri- 

marias, correspondem, como logo mais se observara, as atitu- 

des negativas de grande parcela do professorado dessas esco- 

las a extensao do periodo letivo diario em que funcionam. To- 

rnados em con junto, esses dados permitem reafirmar que o ma- 

gisterio primario se mostra como situagao estruturalmente de 

crise, devida a persistencia de concepgoes conservantistas acer- 

ca dessa ocupagao e a inadequagao das condigoes de trabalho 

e forgas de controle que atendam e canalizem positivamente 

as tendencias de profissionalizagao da ocupagao docente, dita- 

das pelas novas formas de vida social. Na opiniao dos pro- 

prios professores, as suas presentes condigoes de trabalho sa- 

tisfariam principalmente aqueles apegados as concepgoes tra- 
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dicionalistas sobre o magisterio primario, preservadas pelas 

■escolas normals: 

IV — 12 

Distribuigao porcentual dos complexes de aspiragdes ligadas 
ao professor primario ideal e das que mais estao sendo 

satisfeitas pelo magisterio primario 

Aspiragoes Professor Ideal Magist. primario 

C-3 1,5 2,2 
C-2 10,1 10,2 
C-l 34,1 51,1 
C-0 54,3 36,5 

As tendencias de profissionalizagao do magisterio prima- 

rio consistem, ao que tudo indica, em manifestagao parcial 

de fenomeno mais geral que abrange o sistema ocupacional 

-em conjunto, cujo funcionamento reflete, pela profissionaliza- 

gao dos papeis que o integram, certas caracteristicas do siste- 

ma social global, que realiza ou tende a realizar o tipo urba- 

no-industrial — altamente diferenciado e competitivo, com 

economia de mercado e monetaria Assim sendo, a valoriza- 

^gao instrumental das ocupagoes com orientagao societaria in- 

dica ajustamento de quern delas participa, no nivel das suas 

motivagoes, atitudes e concepgoes acerca do trabalho, ao sis- 

tema urbano-industrial. 

Como se mostrou em capitulo anterior, os professores pri- 

marios tern uma situagao de trabalho ao menos "formalmen- 

te" bastante burocratizada. Ora, o funcionamento integrado 

de qualquer sistema social implica, como requisitos, motiva- 

goes, atitudes e concepgoes apropriadas dos individuos que 

dele participam. No caso do sistema burocratico, alguns des- 

ses requisitos sao precisamente os que se apreendem atraves 

das valorizagoes instrumentais das ocupagoes praticadas nes- 

se sistema, cujo incentivos internos vao ao encontro das as- 

piragoes ocupacionais em que tais valorizagoes se manifestam, 

operando aqueles incentivos como forgas de controle, desti- 

nadas a garantir a adequada realizagao das fungoes desse ou 
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daquele sistema burocratico (18) Nesse sentido, as tenden- 

cias de profissionalizagao do magisterio primario favorecem e 

promovem, ao mesmo tempo que refletem, a estrutura buro- 

cratica do sistema escolar primario publico estadual. Em co- 

nexao, pode-se admitir que a insatisfagao das aspira^oes ins- 

trumentais dos professores primarios teria repercussoes dis- 

funcionais para a orientagao societaria daquele sistema esco- 

lar, ao neles exacerbar orientagoes individualistas para com o 

trabalho que ai Ihes compete, provocando-lhes o retraimento 

em face das obrigagdes inerentes aos cargos que ocupam e nao 

os estimulando ao fortalecimento, ampliagao e diversificagao 

das suas fungoes socializadoras, reclamados pela urbanizagao 

e industrializagao do sistema social global. Pelo visto, e o que 

realmente vem acontecendo, como caracteristicamente o reve- 

lam as atitudes dos professores primarios em face da atual 

duragao dos pen'odos letivos diarios. 

Atitudes dos Professores em Face do Periodo Letivo 

A Jornada de trabalho dos professores primarios investi- 

gados na cidade de Sao Paulo esta, paradoxalmente, ligada a 

democratizagao do ensino primario fundamental comum. De 

fato, o aspecto positive desse processo — a crescente extensao 

quantitativa do ensino primario a populagao tebricamente em 

idade de recebe-lo — acha-se associado ao aspecto negativo 

dado pela deterioragao das fungoes da escola primaria, devido 

a inadequada dedicagao profissional do seu corpo docente, a 

superlotagao das salas de aula, a retragao do periodo letivo 

diario, etc. losses dois ultimos tragos apresentam-se como con- 

seqiiencia do deficit de instalagoes, por sua vez resultante do 

ritmo menos acelerado da construgao de novas salas de aula 

em confronto com o da procura de matricula. Por isso, como 

as cifras seguintes informam, no segundo semestre de 1958 

(18) Em White Collar, Wright Mills estuda, no piano do desenvol- 
vimento da sociedade norte-americana, a relagao entre valo- 
rizagoes instrumentais do trabalho e avango do processo de 
burocratizagao das empresas. 
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apenas 27,4% dos alunos matriculados na Capital continuavam 

sob o padrao de 4 horas de permanencia diaria na escola, tra- 

dicionalmente considerado entre nos como o mmimo "razoa- 

vel" (19). 

IV — 13 
Matricula segundo a duragao do periodo letivo e a entidade 

mantenedora 

Perido em horas* Total Estado Municipio Particular 

2:00 1,9% 2,4% — 1,0% 
2:30 8,3% 11,1% 0,7% 1,3% 
3:00 59,3% 74,2% 21,9% 18,5% 
3:30 3,1% 0,6% — 19,0% 
4:00 27,4% 11,7% 77,4% 60,2% 

Totais absolutes 364 555 264 308 50 067 50 190 

* Os numeros da primeira coluna referem- -se a pontos medios de in- 
tervalos cuja amplitude e de 30 minutos. O primeiro e o ultimo 
intervalo, com limites indefinidos. 

Tornados em con junto, os estabelecimentos do sistema es- 

colar primario publico estadual sao os mais afastados do pa- 

drao de 4 horas para cada turma de alunos. E nao e somente 

o setor desse sistema escolar sediado na Capital que discrepa 

desse padrao: o quadro proximo evidencia como o desdobra- 

mento multiple do periodo letivo diario global constitui fe- 

nomeno que envolve todo aquele sistema escolar (20). 

IV — 14 
Numero de periodos em grupos escolares estaduais 

Grupos escolares em: 1 e 2 periodos 3 periodos 4 periodos 

1 936 525 102 1 
1 957 1 007 472 30 

(19) A tabela IV — 13 consiste numa adaptagao, mantendo-se lite- 
ralmente o rodape, da publicada pelo Centre Regional de Pes- 
quisas Educacionais de Sao Paulo em Pesquisa e Planejamento, 
ano III, vol. 3, p. 117. 

(20) Tabela IV — 14 transcrita de Renato Jardim, Moreira, "Diag- 
nostico do Ensino Primario Paulista", O Estado de Sao Paulo, 
edigao de 5-6-60. 
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Como no sistema escolar primario publico estadual se en- 

contra a maioria dos alunos primarios, tanto do Estado intei- 

ro como da Capital, o restabelecimento do padrao de 4 horas 

apresenta-se como problema que cabe sobretudo ao Govemo 

Estadual solucionar, a fim de que, por esse aspecto do seu 

funcionamento, aquele sistema se comporte na linha da orien- 

tagao societaria que se Ihe impoe seguir e preservar.' Alias, o 

Piano de Agao do Governo do Estado de Sao Paulo, com al- 

cance sobre o Estado todo, propoe-se, dentre outros objetivos, 

a "construgao e equipamento de unidades escolares, num to- 

tal de 2 298 salas, para reter na escola, durante quatro horas, 

os alunos que atualmente permanecem nela apenas duas ho- 

ras e meia ou tres horas diarias" (21). Espera-se, pois, que 

em futuro proximo as condigoes materiais de funcionamento 

do sistema escolar primario estadual propiciarao, pelo menos 

a maioria dos alunos, pen'odos letivos mais longos do que os 

vigentes, embora nao alem de 4 horas (22). 

A situagao presente, enfocada do ponto de vista dos pro- 

fessores e numa perspectiva meramente individualista, ofe- 

rece um regime de trabalho vantajoso para grande numero 

deles. Em verdade, todas as recompensas ligadas ao exercf- 

cio do magisterio primario publico estadual mantem-se indis- 

criminadamente para os que prestam 4 ou menos de 4 horas 

de trabalho diario. E simplesmente uma minoria dos profes- 

sores publicos estaduais da cidade de Sao Paulo escapa a tal 

condigao vantajosa: 

IV — 15 
Distribuigao dos professores pela duragao dos seus periodos 

diarios de trabalho nas escolas estaduais* 

2:00 —| 2:30 horas 7,7% 
2:30 —| 3:00 horas 79,9% 
3:00 —| 4:00 horas 12,4% 

* Segundo semestre de 1 959. 

(21)' "O Ensino no Piano de AQao", vol. 3 da serie Publicagoes Avul- 
sas da Divisao de Relagoes Publicas da Secretaria de Estado 
dos Negocios da Educagao, Sao Paulo, 1960, p. 4. 

(22) Estando o Piano de Agao ja em execugao, provavelmente a 
tabela IV — 13 traduz situagao um tanto ultrapassada. 
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Trata-se de regime dito de emergencia, a ser superado 

proximamente, mas em vigencia ha muitos anos na metropo- 

le paulista. Entretanto, os julgamentos dos professores pri- 

marios acerca da necessidade de serem mantidos ou elevados 

os atuais periodos letivos diarios, tendo em vista o beneffcio 

dos seus respectivos alunos — condensados no quadro seguin- 

te — revelam como a deterioragao do padrao de 4 horas foi 

mais profunda do que a primeira vista poderia parecer, por- 

quanto uma ponderavel parcela de professores se apega a um 

horario prejudicial a realizagao das fungoes da escola prima- 

ria, quando considerado a partir dos interesses coletivos. 

IV — 16 
Distribuigao porcentual dos professores segundo os atuais periodos 

de trabalho e a extensao dos periodos letivos que propoem 
para seus alunos 

Periodos letivos propostos 
Periodo de trabalho — de 4 hs. 4 horas + de 4 hs. TOTAL 

— de 4 hs. 39,8 42,9 5,5 88,2 
4 horas — 8,5 3,3 11,8 

TOTAL 39,8 51,4 8,8 100,0 

Esta-se, portanto, diante de um fenomeno que se designa- 

ria como caso de "problemas humanos" do sistema escolar pri- 

mario estadual. Para esses defensores de periodos de 4 horas, 

a ampliagao das instalagoes escolares, ao permitir a recupera- 

gao do padrao de 4 horas, implicara num horario de trabalho 

indesejavel por eles no momento. Tudo leva a crer que esses 

professores se submeterao sem grande resistencia ao periodo 

de servigo mais longo que Ihes venha a ser exigido, porque 

outros incentives ja inerentes ao sistema escolar primario 

publico estadual sustentarao a continuidade do seu emprego 

nesse sistema. A importancia do fenomeno reside, porem, de 

um lado, no fato de ele exemplificar concretamente a impos- 

sibilidade de se promover maior rendimento daquele sistema 

escolar apenas atraves da interferencia nas condigoes mate- 

rials e tecnico-pedagogicas do seu funcionamento, deixando- 

se de controlar certos aspectos propriamente socials que dele 
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fazem um local de trabalho profissionalizado. Por outro la- 

do, o mesmo fenomeno fomece mais uma evidencia da falta 

de integragao entre certas atitudes e representa^oes dos pro- 

fessores primarios, de cunho instrumental e exacerbadamente 

individualista, e valorizagao societaria que imprime a orienta- 

gao adequada ao sistema escolar onde trabalham. 

Em termos da extensao dos periodos letivos diarios, con- 

siderados como necessaries aos seus alunos, os professores for- 

mam tres categorias, conforme a tabela acima: 39,8% aceitam 

periodos de menos de 4 horas,, 51,4% defendem 4 horas e so- 

mente 8,8% julgam estas como insuficientes. Todavia, nem to- 

dos os proponentes de aumento para os atuais periodos 

letivos desejariam ver efetivado esse aumento, acarretando- 

Ihes maior permanencia na escola. Tal estado de coisas, nu- 

mericamente traduzido a seguir, elevou-se a esfera de cons- 

ciencia social atraves dos educadores: "Cresce cada vez mais 

o numero de professores primarios que estudaram em grupos 

escolares tresdobrados (sabe Deus com que maleficio!) e que 

nao conhecem outro regime. Tais professores acham que edu- 

cagao primaria e "isso" que viram e continuar a ver ai. Es- 

tao satisfeitos, nao compreendem que se possa falar em ou- 

tro tipo de escola. Estao satisfeitos ainda, porque nao e so 

para os alunos que o periodo de aula representa um episodio 

instantaneo de cada dia: eles tambem — professores — sen- 

tem isso e nao desejam coisa diferente" (23). 

IV — 17 
Distribui^ao porcentual dos professores segimdo aleguem ou nao 

que teriam a vida perturbada com o aumento dos seus atuais 
periodos de servi^o 

Periodos propostos p/ os alunos 

Periodo de trabalho — de 4 hs. 4 horas -}- de 4 hs. TOTAIS 
dos professores Sim Nao Sim Nao Sim Nao 

— de 4 horas 26,6 13,2 14,3 28,6 1,9 3,6 88,2 
4 horas — — 7,4 1,1 2,5 0,8 11,8 

TOTAIS 26,6 13,2 21,7 29,7 4,4 4,4 100,0 

(23) A. Almeida Junior, ob. cit., pp. 138-9. 
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Como se nota, existem dois tipos de professores, de acor- 

do com as atitudes positivas ou negativas assumidas para com 

o padrao de 4 horas de trabalho diario para mestres e alunos 

na escola primaria, ou seja, respectivamente atitudes de apoio 

e atitudes negativas ou inconsistentes com a orientagao socie- 

taria desta. Teriam atitudes negativistas todos os propo- 

nentes de periodos inferiores a 4 horas aos seus alunos e tam- 

bem todos aqueles que, nao obstante proponham periodos de 

4 horas ou mais, encaram a efetivagao de tais horarios como 

fator de "perturbagao da vida'J. Em conjunto, esses profes- 

sores agiriam como forgas de resistencia a generalizagao do 

pen'odo letivo de 4 horas, operando no interior do proprio sis- 

tema escolar, ao inves de exercerem pressao ao lado de outros 

setores da comunidade, no sentido da recuperagao do tradi- 

cional periodo de 4 horas diarias - o que seria de esperar de 

quern trabalha em estabelecimentos publicos de servigo, so- 

cietariamente orientados. Em contrapartida, possuiriam ati- 

tudes favoraveis ao padrao de 4 horas os professores atual- 

mente com menos de 4 horas de servigo, defensores do perio- 

do de 4 ou mais horas, cuja realizagao nao Ihes traria "per- 

turbagao da vida", bem como os professores que ja trabalham 

durante 4 horas e que se apegam ao seu horario atual ou de- 

fendem horarios mais longos, independentemente de preve- 

rem ou nao "perturbagao da vida" com a efetivagao do padrao 

de mais de 4 horas. As porcentagens seguintes possibilitam 

uma visao global dessa situagao. 

Distribui^ao porcentual dos professores segundo a sua atitude 
em face do periodo letivo de 4 horas diarias 

IV — 18 

Periodo de trabalho 
dos professores 

Atitudes 
Negativas Positivas TOTAIS 

— de 4 horas 
4 horas 

56,0 32,2 
11,8 

P8,2 
11,8 

TOTAIS 56,0 44,0 100,0 
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Pondo a margem os 4% de individuos masculinos que na 

Capital exercem o magisterio primario publico estadual, a 

quase totalidade dos argumentos invocados pelas professoras 

contra a ampliagao dos seus horarios de trabalho diz respeito 

n outros tipos de atividades por elas desempenhadas durante 

o tempo em que nao permanecem nas escolas primarias esta- 

duais: atividades domesticas, compreendendo afazeres da ca- 

sa, cuidados dos imaturos ou velhos ou doentes do grupo fa- 

miliar (67,3% das professoras contrarias ao aumento do pe- 

riodo letivo diario); outras atividades remuneradas, como do- 

cencia em escolas primarias privadas ou do Governo Munici- 

pal, tarefas de escrituragao em empresas particulares, etc. 

(21,6% das professoras); e atividades discentes, representa- 

das pela freqiiencia a cursos de varias naturezas (5,9% das 

professoras). Alem desses, aparece o tipo composto pelas ale- 

gagoes baseadas na distancia da residencia em relagao a esco- 

la e na "dificuldade" da condugao utilizada do lar ao local de 

trabalho (9,2% das professoras). Relativamente pouco nume- 

rosos sao argumentos como baixa remuneragao salarial, can- 

sago, da professora e do aluno, superlotagao das salas de au- 

la, etc. (16,8% das professoras). Vistos globalmente, esses ar- 

gumentos trazidos pelas professoras em apoio de suas atitudes 

negativas a extensao do periodo letivo diario revelam, de uma 

parte, que e do angulo dos seus interesses "pessoais" que elas 

avaliam o horario de funcionamento das escolas primarias, 

vendo-o como condigao de trabalho vantajosa para si, inde- 

pendentemente de essa condigao ser, em reverse, prejudicial 

aos alunos e a coletividade em geral. De outra parte, os mes- 

mos argumentos evidenciam, coerentemente com essa posigao in- 

dividualista assumida pelas professoras em face dos perfodos 

letivos, que o prolongamento destes romperia a acomodagao por 

elas estabelecida, no piano do tempo diario disponivel, entre o 

desempenho de outras atividades, principalmente domesticas. 

Nesse contexto, e significativa a diferenga entre casadas e sol- 

teiras quanto a proporgao das que alegam "perturbagao da vi- 

da" com a possivel elevagao do periodo letivo diario: 
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IV — 19 
Distribuigao porcentual das professoras segundo o estado civil 

e a alega^ao de "perturba$ao da vida" com o aumento 
dos seus atuais horarios de trabalho 

Aumento Casadas* Solteiras TOTAIS 

Perturbaria 31,4 20,4 51,8 
Nao perturbaria 21,8 26,4 18,2 

TOTAIS 53,2 46,8 100,0 

♦ Casadas, viuvas e desquitadas. 
^2 — 8,262 (significativo a 5%). 

De outro ponto de vista, a fundamentagao dada pelas pro- 

fessoras as suas atitudes opostas a ampliaQao do periodo letivo 

diario parece sintomatica do estagio de profissionalizagao "qua- 

litativa" em que elas, enquanto mulheres, se encontram — menos 

adiantado do que o da profissionalizagao masculina. Isso porque, 

como se mostrou neste capitulo, condigoes de trabalho oferecidas 

pelo sistema escolar primario publico estadual sao, segundo as 

professoras, bastante insatisfatorias para as aspiragoes instru- 

mentais, profissionalizadas, que aquelas tem em face do magis- 

terio primario. E o capitulo subseqiiente analisara mais deti- 

damente as suas insatisfagoes com uma dessas condigoes de tra- 

balho, consistente no salario que recebem. No entanto, apesar 

de tais atitudes e concepgoes profissionalizadas, as professoras 

tendem a permanecer no piano dos seus papeis domesticos ao 

defenderem seus atuais horarios de trabalho nas escolas pri- 

marias. Realmente, a maioria das justificativas que as profes- 

soras formulam prende-se a suas condigoes de vida estranhas 

ao funcionamento interno do sistema escolar primario publico 

estadual, ou seja, estranhas a sua situagao de trabalho profis- 

sional. Nao cbstante, tais justificativas e atitudes contrarias a 

periodos letivos mais longos nao deixam de evidenciar predo- 

minancia de orientagoes individualistas de grande parcela do 

professorado sobre a orientagao valorativa societaria compati- 

vel com os papeis sociais que cabem a essa categoria ocupacio- 

nal. Nesse sentido, tais justificativas e atitudes, inconformis- 

tas com a orientagao societaria das escolas primarias, fomecem 

mais um indice do presente estagio de profissionalizagao do 
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magisterio primario, em que a enfase posta pelos seus desem- 

penhantes nos aspectos instrumentais poe em risco a eficien- 

cia e o rendimento das atividades educativas; e configuram, 

novamente, o magisterio primario como ocupa^ao em situagao 

estruturalmente de crise. 

Nessa circunstancia, toma-se bastante plausivel supor que, 

conservados constantes outros aspectos da situagao atual, en- 

trassem em conflito aberto a orientagao societaria imposta ao 

magisterio primario e a valorizagao instrumental-individualista 

dessa ocupagao, se o professorado primario publico estadual 

fosse obrigado, por imposigao administrativa, a trabalhar co- 

mo seus colegas franceses, por exemplo, que cidam da "classe" 

durante 6 boras diarias, desdobradas em dois periodos (24) — 

padrao esse que nossos educadores preconizam ha muito e que 

contribuiria para fortalecer, ampliar e diversificar as fungoes 

socializadoras das escolas primarias, em atendimento as exi- 

gencias do desenvolvimento do sistema social global para o ti- 

po urbano-industrial (25). 

Consideragdes Finals 

O material emplrico original explorado e os depoimentos 

e resultados de analises da situagao efetuadas por educadores 

convergem para a caracterizagao do magisterio primario como 

ocupagao em crise, configurada pelo entrechoque e falta de in- 

tegragao entre as tendencias de profisisonalizagao dessa ativi- 

dade e a orientagao valorativa societaria que Ihe cumpre man- 

ter, Tambem nesse aspecto, como em outros anteriormente fo- 

(24) Cf. L'lsducation dans le Monde, vol. II, Unesco, Paris, 1960, p. 
516. A ser assim, as professoras primarias reagiriam negativa- 
mente e de modo analogo ao das funcionarias publicas federais, 
diante da recente norma administrativa que prolongou de 6 
para 7 boras a sua Jornada, partida em dois periodos diarios em 
vez do tradicional periodo unico. Sobre esses acontecimentos, 
vejam-se noticias publicadas, por exemiplo, em O Estado de 
Sao Paulo de 21-2-61. 

(25) Dentre muitos, cf. Anisio Teixeira, ob. cit.; A. Almeida Junior, 
ob. cit; e A Escola Primaria Gratuita e Obrigatoria: as Con- 
ferencias de Lima sobre a Generalizagao da Educagao Primaria 
na America Latina, INEP, M.E.C., 1956. 
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calizados, o magisterio primario se apresenta, portanto, como 

campo onde entram em jogo tendencias conservadoras e inova- 

doras gerais ao sistema social global: de um lado, atitudes e 

valoriza^oes conservantistas do meio e das escolas normals pa- 

ra com o magisterio primario; de outro, tendencias de profissio- 

nalizagao que se refletem em concepgoes e valorizagoes forte- 

mente instrumentais e individualistas, ditadas pela necessidade 

de ajustamento dos professores primarios a novas condigoes de 

vida numa sociedade de classes. Tal estado crftico, internamen- 

te inconsistente, evidencia que o magisterio primario se acha 

em situagao de transigao entre a ordem social tradicional e a 

ordem social em formagao, configurando-se sociopaticamente 

pelo enfraquecimento do apego dos professores primarios as 

responsabilidades inerentes aos seus papeis sociais e, conse- 

qiientemente, contribuindo para a falta de integragao das esco- 

las primarias as necessidades sociais emergentes. 

Na ordem social tradicional, essa responsabilidade do pro- 

fessor manteve-se intacta, associada a concepgoes artesanais e 

orientagao de cunho paternalista relativas ao magisterio pri- 

mario (26). E' essa orientagao paternalista que entrou em desin- 

tegragao com o desenvolvimento da sociedade de classes (27). 

Se tal orientagao paternalista mantinha o apego do professor 

as obrigagoes inerentes aos seus papeis, por outro lado sua 

preservagao, no presente, far-se-ia em detrimento da motiva- 

gao adequada do trabalhador intelectual — que e o professor 

primario — e constituiria fator de desajustamento deste e das 

escolas primarias ao avango dos processes de urbanizagao, de 

industrializagao, de secularizagao e democratizagao da cultu- 

ra. Em estudo anterior do autor (28), a desintegragao do mo- 

delo paternalista e artesanal de exercicio do magisterio e de 

organizagao das escolas primarias foi pensada em confronto 

com as tendencias de burocratizagao do sistema escolar pri- 

(26) Paternalismo: entendido, no sentido weberiano, como uma das 
formas tradicionalistas de organizagao social. 

(27) Cf. Florestan Fernandes, "A Ideologia dos Educadores", Su- 
plemento Literario d'O Estado de Sao Paulo, de 4-4-59; e Luiz 
Pereira, ob. cit. 

(28) Cf. ultima nota acima. 
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mario publico estadual e dos papeis docentes nestes contidos, 

apresentando-se a situagao como estado de semi-burocratiza- 

Qao ou, complementarmente, ainda semi-paternalista. Os da- 

dos da pesquisa em relate completam, assim7 os desse estudo 

e permitem considerar a semi-burocratizagao da escola pri- 

maria e do seu magisterio como manifestagoes do fenomeno 

mais amplo constitmdo pela fase critica de profissionalizagao 

das atividades docentes e administrativas, caracterizada pela 

identificagao dos sens desempenhantes com as vantagens ou 

recompensas ligadas aos cargos que ocupam e pelo retrai- 

mento parcial as obrigagdes inerentes a esses mesmos cargos, 

burocraticamente definidas no piano estatutario — justamen- 

te obrigagdes que garantem a orientagao societaria ao magis- 

terio e as escolas primarias. 

Todavia, as valorizagdes instrumentais do magisterio pri- 

mario, agindo como forga desintegradora do modelo paterna- 

lista para essa ocupagao e para a estrutura e o funcionamen- 

to das escolas primarias, operam positivamente para a orga- 

nizagao burocratica destas, mais consentanea do que a paterna- 

lista com a sua orientagao societaria — porquanto a organiza- 

gao burocratica se esteia em criterios universalistas de reali- 

zagao e de avaliagao do rendimento (29), congruentes com o 

desenvolvimento do processo de racionalizagao das atividades 

sociais, tipico dos sistemas urbano-industriais, que exigem con- 

ceber-se a educagao escolar, primaria ou nao, como tecnica so- 

cial racional e nap como beneficio (30). E' precisamente em 

(29) Criterio universalista de avaliagao de rendimento e de reali- 
zagao: cf. sentido dado por Parsons a expressao. Dentre ou- 
tros textos de Parsons, vejam-se The Social System e Toward 
a General Theory of Action. 

(30) Sobre o processo de racionalizazgao da vida social e suas im- 
plicagoes na area educacional, e sobre a concepgao da educa- 
gao como tecnica social racional, vejam-se as obras de Karl 
Mannheim: Man and Society in an Age of Reconstruction; 
Freedom, Power, and Democratic Planning; e Diagnosis of 
Our Time — editadas por Routledge & Kegan Paul Ltd., Lon- 
don. A contribuigao de Mannheim para a analise da educa- 
gao como tecnica racional e estudada por Marialice M. Fo- 
racchi, Educacao e Planejamento, Boletim n.0 252, da F.F., 
C.L. da U.S.P., Sao Paulo, 1960. Sobre o mesmo tema, ve- 
ja-se tambem Florestan Fernandes, Ensaios de Sociologia Ge- 
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termos de racionalizagao do sistema escolar primario publico 

estadual que se deve pensar na possibilidade e indispensabili- 

dade de integragao entre valorizaQoes instrumentais do magis- 

terio pelos professores primarios e orientagao societaria dessa 

ocupagao — o que se torna mais premente e ao mesmo tempo mais 

favorecido pelo fato de se tratar de um setor estatal, nao priva- 

do, da prestagao de servigos de interesse coletivo e, concomitan- 

temente, de um setor estatal do mercado de trabalho. Nessa inte- 

gragao que se impoe promover entre tendencias divergentes no 

seio do magisterio primario atual, cumpre controlar positivamen- 

te as tendencias de profissionalizagao nele observaveis, ajustan- 

do-as a orientagao societaria e organizagao burocratica do siste- 

ma escolar primario publico estadual, sem que com isso se tente 

desenvolver, no professor, comportamentos que dele fagam o 

burocrata tipico — cuja acentuada rotinizagao de tarefas que 

executa se mostra incompativel com os papeis atribuidos ao 

mestre-escola, sobretudo pelas modernas "teorias pedagogicas" 

em consonancia com as fungoes socializadoras reclamadas das 

escolas primarias pelo sistema urbano-industrial (31). 

Assim, se a profissionalizagao do magisterio primario im- 

plica em burocratizagao dos papeis docentes, essa burocrati- 

zagao encontra um limite na propria natureza das atividades 

efetivas e potenciais comportaveis por esses papeis (32): for- 

ral e Aplicada, Liv. Pioneira Ed., Sao Paulo, 1960, esp. cap. 
4: "A Ciencia Aplicada e a Educagao como Fatores de Mu- 
danga Cultural Provocada". 

(31) Dentre outros, cf. obras mencionadas nos rodapes n.0s 25 e 
30; e Lourengo Filho, Introdugao ao Estudo da Escola Novai,' 
ed. Melhoramentos, Sao Paulo, 7a. ed., s.d.; Anisio Teixeira, 
Educagao para a Democracia, Cia. Ed. Nacional, Sao Paulo, 
1952; W. H. Kilpatrick, Educagao para uma Civilizagao em 
Mudanga, trad., Ed. Melhoramentos, 3a. ed., s.d.; Vernon E. 
Anderson, Principles and Procedures of Curriculum Impro- 
vement, The Ronald Press Co., New York, 1956. 

(32) Alem das obras citadas acima, a analise de C. M. Fleming, 
Teaching: A Psychological Analysis, Methuen & Co. Ltd., Lon- 
don, 1958, incidindo sobre as tarefas efetivas e potenciais do 
professor de graus elementares, apesar de nao se ocupar dos 
papeis deste na comunidade servida pela escola, e bastante su- 
gestiva para pensar-se na questao dos limites que os papeis 
docentes oferecem a sua burocratizagao. Veja-se ainda, justa- 
mente com referencia aos papeis docentes em sua conexao com 
a comunidade local, Lloyd A. Cook & Elaine F. Cook, A Socio- 



mula os criterios universalistas do preenchimento dos cargos 

docentes e os de realizagao e avaliagao dos resultados do tra- 

balho do professor, determina o conteudo do ensino que este 

ministra, delimita areas de rotinizagao e areas abertas a "li- 

vre decisao" e a "liberdade criadora" do mestre-escola, etc. 

Ora, sao precisamente essas areas de agao nao prefixada que 

constituem componentes nao-burocratizaveis dos papeis do pro- 

fessor primario, que precisam ser preservados integrativamen- 

te com outras areas burocratizadas de comportamento, conti- 

das nesses mesmos papeis. E nisso reside mais uma dificulda- 

de do control e das tendencias de profissionalizagao do magiste- 

rio primario, que canalize positivamente suas potencialidades 

para uma nova etica de responsabilidade profissional que ul- 

trapasse a de cunho paternalista e se ajuste as condigdes de 

vida na sociedade de classes sem, contudo, cair no extremo 

burocratico — que tende a enfatizar os meios de execugao, per- 

dendo consciencia das fungdes a cargo da instituigao, num pro- 

cesso que se designaria de ritualizagao (33). Nesse processo 

de contrdle das fdrgas sociais emergentes no magisterio pri- 

mario e de mudanga provocada no sentido de serem alcangados 

novos moldes profissionalizados de exercicio dessa ocupagao in- 

telectual, as escolas normais estao em condigao potencialmen- 

te privilegiada, devido ao seu carater de agencias de socializa- 

gao antecipatoria. Contudo, elas ainda se acham, mais do que 

o corpo docente do sistema escolar primario publico estadual, 

presas a concepgdes conservantistas, de cunho artesanal e pa- 

logial Approach to Education, McGraw-Hill Book Co., Inc., 
New York, 1950. Embora o professor primario nao seja o in- 
telectual tipico, entendido, segundo Merton, como pessoa de- 
dicada "ao cultivo e a elaboragao criadora do conhecimento" 
— pois o cerne dos papeis docentes primarios esta nas tarefas 
de comunicagao e preservagao de complexes culturais "ele- 
mentares" ha muito elaborados e aceitos — o capitulo desse 
autor "Role of Intellectual in Public Bureaucracy", pp. 207- 
24 de Social Theory and Social Structure, oferece quadro de 
referencia bastante proveitoso para a caracterizagao do pro- 
fessor primario publico como tipo ocupacional intermediario en- 
tre o burocrata e o intelectual tipicos. 

(33) Ritualismo: cf. Robert K. Merton, Social Theory and Social 
Structure, pp. 149-53. 
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ternalista, acerca do magisterio primario (34). De outro lador 

alteragoes no sistema de incentives em particular e do de con- 

trole em geral, internes aquele sistema escolar, precisariam com- 

plementar as alteragoes do funcionamento das escolas normais, 

no esforgo de garantir o desempenho adequadamente profis- 

sionalizado do magisterio primario (35). Conclui-se, uma vez 

mais, pela necessidade de interferencia racional no con junto 

formado por escolas normais e escolas primarias, integrantes 

do que vem sendo denominado complexo do ensino primario. 

(34) Essa caracteristica conservantista das escolas normais quer 
pelas suas concepgoes artesanais e paternalistas sobre o ma- 
gisterio primario, nao se ajustam as exigencias de burocra- 
tizagao em particular e de profissionalizagao em geral dessa 
ocupagao, parece ser analoga a de outras escolas formadoras 
de especialistas na prestagao de servigos de interesse cole- 
tivo. A esse respeito, o artigo de Ronald G. Cordwin, regis- 
trado na nota 12, contem valiosa contribuigao por versar so- 
bre as orientagoes burocratica e "profissional-humanitaria" em 
conflito entre os que passaram por escolas de enfermagem. 

(35) Para so citar bibliografia nacional, vejam-se obras de admi- 
nistradores que cuidam da necessidade e do teor das altera- 
goes do sistema de controle interno ao sistema escolar prima- 
rio, destinados a obtengao de maior rendimento profissional 
do corpo docente em vista das fungoes reservadas a esse sis- 
tema escolar: Jose Querino Ribeiro, Ensaio de uma Teoria da 
Administragao Escolar, Boletim n.0 158 da F.F.,C.L. da U.S.P., 
1952; Carlos Correa Mascaro, TWI no Ensino e na Administra- 
gao Escolar, Boletim n.0 228 da F.F.,C.L. da U.S.P., 1957; e 
Moyses Brejon, Inspegao Escolar e Administragao, Caderno n.0 

12 da F.F.,C.L. da U.S.P., 1958. 



V 

MAGISTERIO PRIMARIO: SETOR DAS CLASSES MEDIAS 

Em substitui^ao a no^ao de camadas ou estratos socio-eco- 

nomicos, mais vaga e intencionalmente utilizada em multiplas 

passagens anteriores, recorre-se aqui a no^ao mais precisa de 

classe social para significar determinada especie de agrupa- 

mentos sociais hierarquicos inerentes ao tipo de sociedade ur- 

bano-industrial capitalista, que vem sendo realizado por Sao 

Paulo em seu desenvolvimento (1). Tal nogao toma-se indis- 

pensavel para compreender-se a atual posigao do magisterio 

primario no sistema estratificatorio inclusivo; para melhor per- 

ceber-se como a situagao de trabalho dos professores primaries, 

ligeiramente tratada em capitulo previo atraves de algumas ca- 

racteristicas do sistema escolar primario publico estadual, esta 

articulada com a posigao deles no sistema de estratificagao so- 

cio-economica; e para analisar-se as conseqiiencias que a trans- 

formagao desse sistema, da ordem senhorial e patrimonialista 

para a de classes, acarreta no magisterio primario, particular- 

mente atraves do comportamento dos que o desempenham. 

Os dados disponfveis permitem descrever o professorado pri- 

mario, pelo menos em sua maior parcela, como pertencendo 

as classes medias paulistanas, especialmente a classe media 

assalariada, cuja formagao e ampliagao tambem consistem num 

dos tragos tipicos do desenvolvimento das sociedades urbano- 

industriais capitalistas (2). 

(1) Sobre o conceito de classe social, vejam-se, dentre outros, Geor- 
ges Gurvitch, El concepto de ClaseS Sociales de Marx e Nues- 
tros Dias, Ed. Galatea-Nueva Vision, trad., Buenos Aires, 1957; 
e Florestan Fernandes, "A Analise Sociologica das Classes So- 
ciais", cap. 2 dos Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada. 

(2) Dentre outros, cf. C. Wright Mills, White Collar: the American 
Middle Classes; e G. D. H. Cole, Studies in Class Structure, 
Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1955. As perspectivas 
de abordagem desses autores sao diferentes; a do ultimo e me- 
ramente nominalista. 
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Por classe media assalariada entende-se o que Wright Mills, 

iocalizando a sociedade norte-americana, denomina de novas 

classes medias, cuja condigao assalariada constitui um dos fa- 

tores de sua existencia social distinta da dos pequenos proprie- 

tarios dos meios de produ^ao, que formariam as antigas clas- 

ses medias. Seus membros participam do mercado de trabalho 

atraves do desempenho de ocupa^oes "nao-manuais" tradicio- 

nalmente detentoras de maior prestigio e melhor remuneradas 

do que as atividades "manuais". Como sua posigao fundamen- 

tal no processo de produgao de bens e servigos e a mesma da 

dos assalariados "manuais", os membros da classe media assa- 

lariada tendem a sustentar concepgoes etnocentricas a respei- 

to destes, a manterem com eles xelagoes sociais discriminato- 

rias e segregadoras, a possuirem consciencia e comportamento 

de classe calcados no apego ao prestigio das ocupagoes a que 

se filiam e na defesa de niveis de remuneragao que Ihes garan- 

tam o tradicional estilo de vida mais elevado; e a reagirem con- 

tra a crescente ameaga de sua proletarizagao, vinda da melho- 

ria da condigao economico-social dos assalariados "manuais". 

Tais aspectos da classe media assalariada revelam, de um 

lado, que esta se define, enquanto classe, negativamente sobre- 

tudo por referenda a classe propriamente proletaria; e, por 

outro lado, que sua condigao e seu modo de vida estao marca- 

dos pela coexistencia, no seu interior, de componentes socio- 

culturais preservados da ordem tradicionalista — concepgao 

do mundo, padroes de comportamento e valores de conteudo 

estamental — e de componentes que nasceram e tern sentido 

nas civilizagoes urbanas e industriais — por exemplo, as con- 

cepgoes que encerram valorizagoes instrumentais das ocupa- 

goes. Essa situagao, em ultima analise internamente inconsis- 

tente, manifesta-se nas condigoes de vida em geral dos mem- 

bros da classe media assalariada e em particular nas ocupagoes 

que esteiam a sua participagao nessa mesma classe (3). E' o 

que, a respeito do magisterio primario paulistano e dos seus 

desempenhantes, o capitulo antecedente em parte evidenciou 

(3) Todas essas caracten'sticas da classe media assalariada foram 
demoradamente estudadas por Wright Mills, White Collar. 
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e o capitulo presente continuara expondo, apontando elemen- 

tos que configuram os professores primarios e a sua ocupagao 

numa situagao onde persistem tragos ligados a ordem senhorial 

e tradicionalista em vias de desaparecimento, ao lado dos dita- 

dos pela necessidade de ajustamento a ordem social de classes 

ainda em consolidagao, em etapa menos avangada do que a de 

sociedades urbano-industriais capitalistas mais evolmdas. 

Posigao Socio-Economica das Famflias dos Professores 

O recurso tecnico, mais freqiientemente empregado na de- 

terminagao das origens socio-econo micas de um con junto de 

indivfduos, consiste na identificagao das posigoes dos "chefes" 

das suas respectivas familias na hierarquia socio-economica, 

tomando a ocupagao "profissional" destes como indice dessas 

posigoes. De uma parte, esse procedimento justifica-se pelo 

fato de os socialmente imaturos, enquanto nao participantes 

diretos do processo de produgao, desempenharem o papel de 

consumidores e integrarem-se na classe dos pais, que desse mo- 

do aparecem como os vinculadores da familia, como unidade de 

consume, ao sistema de produgao, ao qual se liga diretamente 

a estrutura de classes. No caso dos professores primarios, lem- 

bre-se que pouquissimos normalistas tern qualquer atividade 

remunerada, podendo-se admitir que o mesmo sucedeu com os 

atuais professores investigados; e que, provavelmente, a gran- 

de maioria deles teve o magisterio primario como primeira ati- 

vidade profissional — suposigao essa apoiada no pequeno pe- 

riodo intermediario entre a sua diplomagao em escolas normals 

e o inicio do seu trabalho em escolas primarias. De outra par- 

te, porem, aquele procedimento para determinagao das origens 

socio-economicas dos individuos acha-se viesado por uma abor- 

dagem nominalista da estratificagao socio-economica, pois lida 

sempre com "categorias ocupacionais" dos pais dos individuos 

focalizados, categorias essas que nao constituem classes socials 

— atribuindo-se a esta expressao sentido sociologico preciso. 

Com tais ressalvas e cautelas, foram categorizados os pais dos 

professores pesquisados a fim de, a titulo aproximativo ou in- 
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dicativo, verificar a sua participagao na estrutura de classes 

na epoca em que principiaram o seu exercicio docente em es- 

colas primarias. Mais ainda: quanto mais distante essa epoca 

do presente, menos provavel sera que essa participagao se fi- 

zesse numa estrutura propriamente de classes, devido aos es- 

tagios diferenciais do desenvolvimento do capitalismo na socie- 

dade brasileira. A tabela seguinte procura ser fiel a alguns dos 

possi'veis criterios diferenciadores das classes sociais (4). 

Distribui$ao dos pais dos professores primarios por categorias 
de atividade "profissional" 

Dentro das suas limita^oes, esses dados sugerem que os 

membros do magisterio primario, pelas suas origens socio-eco- 

nomicas, ja se vinculam a classe media assalariada, pela sua 

(4) As obras citadas na nota 1 apresentam e discutem esses crite- 
rios, alguns dos quais incluidos no perfil da classe media assa- 
lariada, acima tragado. A tabela V —< I exige alguns esclare- 
cimentos: a) a distingao entre trabalho "manual" e "nao ma- 
nual" nao traz maiores dificuldades na maioria dos casos pes- 
quisados, mas em outros ela se fez de modo um tanto impres- 
sionista; dificuldades dessa ordem explicam porque essas pa- 
lavras eml geral estao escritas entre aspas; b) na categoria dos 
pequenos comerciantes, incluiram-se proprietarios de armazem, 
feirantes, donos de farmacia, etc., que nao contavam com em- 
pregados ou os assalariavam ate o maximo de dois; c) como 
artesaos vem agrupados alfaiates, marceneiros, barbeiros, car- 
pinteiros, etc., com dois empregados no maximo; d) a cate- 
goria residual "outros tipos" engloba profissionais liberals, 
proprietarios agricolas, industriais, etc.; e) a categoria dos 
assalariados "nao-manuais" — a maior delas — abrange ad- 
vogados remunerados pelo Estado, chefe de secgao de fabri- 
cas, escriturarios publicos ou de estabelecimentos privados, 
contadores, etc. Veja-se o cap. Ill, rodape n.0 56, onde cons- 
ta o rol completo das ocupagoes dos pais dos professores pri- 
marios. 

V — 1 

Atividades assalariadas 

Nao-manuais 
Manuals 

80,0% 

69,5% 
10,5% 

20,0% 

10,0% 
5,2% 
4,8% 

Atividades nao-assalariadas 

Pequenos comerciantes 
Artesaos 
Outros tipos 
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maioria (69,5% dos pais dos professores tinham atividades as- 

salariadas "nao-manuais"); entretanto, uma pequena parte se 

prende, em suas origens, a uma classe proprietaria, sobretudo 

ao que se chamaria de pequena burguesia, enquanto outra 

minoria proviria de famflias quase sempre proletarias (10,5% 

dos pais como assalariados "manuais"). E, como os pais dos 

professores tendem a permanecer com atividades profissionais 

do tipo das que exerciam quando os filhos comegaram a lecio- 

nar, tambem a atual situagao das familias dos professores pri- 

marios tende a ser de classe media assalariada — tendencia es- 

sa consolidada, quando nao promovida, pela condigao profissio- 

nal oferecida pelo magisterio primario a que seus filhds se 

filiaram. 

Um outro fator aumentaria, porem, a complexidade da po- 

sigao do magisterio primario na estrutura de classes. Trata-se 

da quase absoluta predominancia feminina nessa profissao. 

Para as mulheres adultas participantes apenas do complexo de 

atividades domesticas, nao remuneradas, a sua situagao de clas- 

se seria reflexo da situagao do "chefe da familia": do pai, quan- 

do solteiras; e do marido, quando casadas. As professoras de- 

sempenham, no entanto, atividades profissionais e, por meio 

destas, poderiam ou nao vir a pertencer a mesma classe social 

do pai ou do esposo. Mas essa complexidade hipotetica nao 

corresponde aos fatos, conforme ja se mostrou com referencia 

aos pais e como, com respeito aos esposos, a proxima tabela 

evidencia, dentro das limitagoes explicitadas para o quadro an- 

terior. 

V — 2 
Distribuigao dos maridos das professores primarias por 

categorias de atividade "profissional" 

Atividades assalariadas 83,6% 
Nao-Manuais 72,3% 
Manuais 11,3% 

Atividades nao-assalariadas 16,4% 
Pequenos comerciantes 5,4% 
Artesaos 2,6% 
Outros tipos 8,4% 
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Pode-se admitir, portanto, que as professoras primarias 

tendem a se integrar na classe media assalariada tanto pela 

profissao que exercem, como pelas suas famflias de origem e 

pelas ocupagoes de seus maridos. Nesse sentido, as aspiragoes 

matrimoniais das professoras ainda solteiras, conjugadas com 

seus julgamentos sobre o salario pago ao professorado prima- 

rio, compartilhados pelas casadas, contem implicitamente con- 

cepgoes referentes a classe social dos seus possfveis conjuges 

que deverao ter rendimento superior ao da professora (como 

em geral os maridos das ja casadas efetivamente possuem, co- 

mo logo se vera), para que esta contribua apenas subsidiaria- 

mente para a receita da familia conjugal que venham a cons- 

tituir. Com tais expectativas matrimoniais, as professoras sol- 

teiras buscariam ao menos defender e consolidar a sua situagao 

de classe media, como com grande probabilidade conseguirao, 

a julgar pelas ocupagdes da maioria dos esposos das suas cole- 

gas casadas. 

Contudo. de outro ponto de vista, o salario das professo- 

ras, tanto das casadas, como das solteiras, contribui para que 

a maioria das suas familias de origem e das suas familias con- 

jugais, autonomas, tenha situagao de classe media. Assim sen- 

do, na situagao de classe media assalariada encontra-se mais 

um poderoso fator estimulante da profissionalizagao da mulher, 

no caso realizada pela docencia em escolas primarias. A classe 

media assalariada mostra-se, dessa forma, como setor da socie- 

dade propicio a profissionalizagao feminina e esta, por sua vez, 

enquanto processada pelas ocupagdes "nao-manuais", aparece 

como um dos suportes econdmicos que situam razoavel quanti- 

dade de familias naquela area do sistema de estratificagao so- 

cio-economica inclusivo. A base empirica dessas consideragdes 

amplia-se com as informagdes dos normalistas atuais estuda- 

dos, que demonstram como os filhos de pais assalariados ten- 

dem, em maior proporgao do que os dos nao-assalariados, a de- 

sejar lecionar em escola primaria apos a conclusao do curso 

normal. 6bviamente, nada valida a extrapolagao, para o pas- 

sado, dos fatos resumidos no quadro abaixo. Todavia, como 

hipotese, cabe pensar que os professdres primarios investigados 
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foram recrutados preponderantemente dentre os normalistas 

da epoca cujos pals eram trabalhadores assalariados. 

V — 3 
Distribuigao dos normalistas segundo a categoria ocupacional 

dos sens pais e segundo pretendam ou nao lecionar 
em escola primaria (5) 

Condigao dos pais Pretendem Nao pretendem Total 
Assalariados 60,0% 36,9% 47,7% 
Nao-assalariados 40,0% 63,1% 52,3% 

= 10,280 (significativo a 5%). 

Pelo visto acerca das origens socio-economicas dos atuais 

professores primarios e dos ainda normalistas, percebe-se, nas 

escolas normals, aspectos que delas fazem agendas seletivas. 

nao apenas quanto a categoria de sexo de sua clientela — pre- 

dominantemente feminina — mas tambem quanto a condigao' 

socio-economica dos que as freqiientam. Se, ao que tudo indi- 

ca, dentre os diplomados por essas escolas, os provindos de 

meios socio-economicos menos favorecidos adotaram a magis- 

terio primario como profissao, as evidencias sao no sentido de 

concluir-se pela pequena permeabilidade desses estabelecimen- 

tos, enquanto canais de ascensao social e agendas de fluidez do 

sistema estratificatorio. A ser assim, essa caracteristica das es- 

colas normals teria repercussoes, de um lado, para a democra- 

tizagao da cultura e especialmente para a democratizagao do 

magisterio primario; de outro, e indiretamente, para que o 

"clima interno" das escolas primarias e as suas relagoes com 

as comunidades locals sejam menos marcados por concep^oes 

etnocentricas sustentadas por professores primarios, ligadas a 

sua posigao socio-economica mais elevada do que a de muitas, 

familias dos seus alunos. 

Concepgoes como essas fornecem um indicio infimo da 

consciencia de classe dos professores primarios. Como a cons- 

ciencia de classe consiste numa das caracten'sticas da existen^ 

cia das classes enquanto grupos socials, que precisa ser levada 

(5) 89% dos pais assalariados dos atuais normalistas desempe- 
nham atividades "nao-manuais". 
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em conta em qualquer investigagao sobre o tema, juntamente 

com as caracten'sticas "objetivas" do tipo das focalizadas ate a 

esta altura, procurou-se sondar a consciencia de classes dos 

professores primarios langando-lhes dois quesitos: "Pelo seu 

modo e padrao de vida, V. pertence a "classe social" alta, ou 

media ou baixa? Se V. pertence a essa "classe", a maioria dos 

seus alunos pertence a qual delas?" Sem duvida, as respostas 

obtidas devem ser interpretadas com precaugoes devidas as 

alternativas propostas aos professores — "classe" alta ou me- 

dia ou baixa —, que se aproximam de uma visao vulgar da es- 

trutura de classes, nem sempre correspondente a realidade, 

como e o caso em discussao. Nao obstante, o fato de a grande 

maioria dos professores identificar-se como participante da "clas- 

se media", conforme se nota na tabela seguinte, tambem vem 

em apoio da caracterizagao do magisterio primario como com- 

ponente da classe media assalariada, valendo as cifras dessa 

tabela como indicaqao de sua consciencia de classe. 

V — 4 
Distribui^ao porcentual dos professores primarios segundo 
a "classe" com que se identificam e a "classe" onde situam 

a maioria dos seus alunos 

"Classe" dos "Classe" dos professores 
alunos Alta Media Baixa Totais 

Alta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Media 0,3 25,8 0,3 26,4 
Baixa 0,5 72,3 0,8 73,6 
Totais 0,8 98,1 1,1 100,0 

Bastante congruentes com esse element© "subjetivo" sao 

os tragos "objetivos" ate entao considerados, que se enrique- 

cem quando se atenta as areas de residencia dos professores 

investigados Em ordem de freqiiencia decrescente, suas habi- 

tagoes distribuem-se pelos seguintes bairros paulistanos: Vila 

Mariana, Santa Cecilia, Pinheiros, Aclimagao, Tatuape, Tu- 

curuvi, Perdizes, Santana, Liberdade, Santo Amaro, Ipiranga, 

Consolagao, Lapa, Mooca, Cambuci, Indianopolis, Cerqueira Ce- 

sar, Jardim Paulista, Belenzinho, Penha, Se, Bras, Saude, Ca- 
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sa. Verde, Pari, Vila Prudente, Barra Funda, Vila Maria, San- 

ta Ifigenia, Freguesia do O', Bom Retire e Jardim America. 

■So nos dez primeiros bairros concentram-se mais de 50% das 

residencias de tais professoras. Nao se dispoe, infelizmente, de 

nenhuma pesquisa publicada que possibilite associar classe so- 

cial ou mesmo qualquer criterio estratificador com areas da 

metropole paulistana. Entretanto, com apoio em algumas re- 

fer encias de varios autores (6) e sobretudo no conhecimento 

" impressionista" do fenomeno, derivado da propria participa- 

gao do autor na vida da comunidade, pode-se afirmar que a 

maioria daqueles bairros esta na categoria dos charfiados e va- 

lorizados "bairros de classe media". 

Nessa concentragao — encarada como manifestaqao par- 

ticular, no piano ecologico, da estrutura de classes sociais — 

encontra-se, ao que parece, um dos fatores determinantes da 

mobilidade horizontal dos professores primarios estaduais, co- 

mo padrao de sua carreira no interior do municipio de Sao 

Paulo. Trata-se de fenomeno cujo significado se aprofunda 

•quando se detem nas cifras relativas a identificagao, feita por 

73,6% dos professores, dos alunos de escolas primarias como 

membros da "classe baixa" e nas que mostram apetias 26,6% 

dos professores que se julgam na mesma "classe"- dos seus alu- 

nos (25,8% na "classe" media e 0,8% na "classe" baixa). No- 

vamente, fica-se a pensar se sob tais numeros nao ha atitudes 

«e concepQoes etnocentricas de classe dos professores em face 

dos seus alunos, das familias destes e mesmo das areas escola- 

res inteiras servidas pelas escolas onde boa parte dos professo- 

res trabalha. Essas reflexoes, que repetem outras anteriores, 

nriginam-se dos resultados alcangados pelo autor na tantas ve- 

xes citada pesquisa sobre o funcionamento interno e as rela- 

te) Dentre outros, cf. Caio Prado Jr., "A Cidade de Sao Paulo", 
pp. 97-150 de Evolugao Politica do Brasil e Outros Estudos 
Ed. Brasiliense Ltda., Sao Paulo, 1953; Associagao dos Geo- 
grafos Brasileiros (Secgao Regional de Sao Paulo), A Cidade 
de Sao Paulo — Estudos de Geografia Urbana, vol. Ill, Cia 
Ed. Nacional, Sao Paulo, 1958, e Lucila Hermann, "Estudo do 
Desenvolvimento de Sao Paulo atraves da Analise de uma 
Radial", Revista do Arquivo Municipal, ano X, vol. XCIV, 1947. 
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goes de uma escola primaria estadual com uma area residen- 

cial operaria da periferia da metropole paulistana. Nessa oca- 

siao, foram utilizados os mesmos quesitos que estao por tras 

do quadro V — 4; as respostas colhidas quase se igualavam as 

reunidas nesse quadro, tanto em natureza como em quantida- 

de; e estavam entrosadas intimamente com as relagoes de clas- 

ses socials que penetravam as relagoes intra-escolares dos pro- 

fessores com os alunos e as relagoes por aqueles mantidas com 

toda a area escolar. Desse modo, as atitudes, as concepgoes e 

os comportamentos manifestos dos professores, enquanto deri- 

vados de sua participagao e identificagao com uma classe social 

superior a dos alunos, assumiam aspectos marcantes de prati- 

cas discriminatorias nada condizentes com o molde burocratico 

do sistema escolar primario publico estadual, com o carater es- 

tatal e com a orientagao societaria desse sistema. 

Remuneragao Salarial do Magisterio Primario 

Como Wright Mills salienta, tratando dos assalariados "nao- 

manuais" norte-americanos — os "white-collars" —, "a situagao 

de classe destes depende de suas oportunidades no mercado 

de trabalho; sua posigao de status depende de suas oportuni- 

dades no mercado de bens. As demandas de prestigio baseiam- 

se no consumo; porem, dado que o consumo esta limitado pe- 

los salaries, a sua posigao de classe e o status se entrecruzam" 

(7). Tal associagao entre status ocupacional (prestigio) e a 

dimensao economica da ocupagao faz com que as diferencia- 

goes entre assalariados — uma das quais constituindo a classe 

media assalariada — consistam em manifestagoes de uma mes- 

ma condigao comum a todos eles: a situagao generica repre- 

sentada pela sua posigao fundamental no processo de produ- 

gao. Nao possuindo meios de produgao, sua participagao no 

consumo de bens e servigos, da qual depende o status, e feita 

pela venda de sua forga de trabalho, transformada em mer- 

(7) C. Wright Mills, White Collar, p. 241. Percebe-se, facilmente, 
que esse autor se vale de esquema conceitual e terminologia 
weberianos. 
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cadoria, e pelo valor dessa forga de trabalho no mercado de 

trabalho (8) Desse modo, diferentes setores assalariados re- 

cebem diferentes valores, os quais, traduzidos em retribuigao 

monetaria, vao condicionar o padrao de consumo e este, por 

seu turno, o estilo de vida ligado ao status daqueles diferen- 

tes setores assalariados. Como adiante melhor se observara, 

a reivindicagao de maior prestigio ocupacional e a de maior 

salario, pelos professores primarios, apresentam-se como ma- 

nifestagoes do mesmo fenomeno: a falta de identificagao dos 

professores primarios com os assalariados "manuais" e o seu 

esforgo para conservarem as diferengas que tradicionalmente 

mantem em face destes no mercado de trabalho e no consumo 

— no que, tambem pelo aspecto das relagoes entre as classes, 

mais uma vez se evidencia a participagao tendencial do ma- 

gisterio primario na classe media assalariada paulistana. 

Deixando-se de considerar os professores nao-efetivos, de- 

vido a peculiaridade de seu estado quanto ao rendimento que 

possam auferir, a importancia mcnetaria mediana percebida 

mensalmente pelos professores efetivos estudados ia a Cr$ 

10 200,00 no segundo semestre de 1959 (9) e a Cr$ 13 900,00 

no segundo semestre de 1960 (10). A grande parcela compo- 

nente dessas quantias globais e constitufda pelo salario ini- 

cial ou basico — Cr$ 9 700,00 em 1959 e Cr$ 13 100,0 em 1960 

—, sendo o restante integrado por adicionais por tempo de 

exercicio, abonos-famflia, etc. Embora maiores do que os sa- 

laries dos operarios — em 1958, por exemplo, o salario medio 

destes, nas industrias paulistas, chegava a Cr$ 5 095,00 (11), 

quando o ordenado basico dos professores primarios publicos 

estaduais era de Cr$ 7 000,00 —, a remuneragao do magiste- 

rio primario publico nao e^das que possibilitam aos seus de- 

(8) Sobre o valor da forga de trabalho veja-se, dentre outros tex- 
tos de Marx, Salaire, Prix et Profit, esp. pp. 29 e 44-5. 

(9) Q1 = Cr$ 9 700,00. Q3 = Cr$ 11 000,00. Mediana e quartis 
arredondados, relatives a professores dos dois sexos. 

(10) Q1 = Cr$ 13 200,00. Q3 = Cr$ 14 900,00. Mediana e quartis 
arredondados, relatives apenas as professoras, que perfazem 96% 

< • da amostra estudada, 
(11) Cf. Produ?ao Industrial do Estado de Sao Paulo — 1958, De- 

partamento de Estatistica do Estado, Sao Paulo, 1960. 
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sempenhantes, por si sos, oferecerem e suportarem financei- 

ramente uma situagao de classe media para as suas familias. 

Mas o magisterio primario consiste quase exclusivamente nu- 

ma profissao feminina, e as proprias professoras bem sabem 

das insuficiencias do seu salario para atendimento das suas as- 

piragoes de consume e estilo de vida e para garantia da situa- 

gao de classe media que ja tendem a possuir atraves das suas 

familias. Avaliam a sua profissao como inadequada, nao so 

do angulo "psicologico" como tambem do economico, para 

individuos masculines, os quais por elas sao sempre repre- 

sentados como "chefes de familia" atuais ou potenciais e so- 

bre quern deve recair o maior peso do provimento das neces- 

sidades de consume das familias, concebidas como situadas 

ao menos em nivel socio-economico medio. Nessa dimensao 

economica do magisterio primario reside, pois, mais um fator 

excludente da filiagao masculina a essa ocupagao: rapazes, 

com possibilidades economico-sociais de freqiientarem ate o 

fim um curso de grau medio, buscariam os que aumentassem, 

mais do que as escolas normais e o magisterio primario, as 

oportunidades de garantia e de elevagao da sua posigao no sis- 

tema de estratificagao socio-economica. Pelo menos nos ulti- 

mos tempos, esse fator seletivo de natureza economica, visto 

como uma caracteristica da situagao profissional do professo- 

rado primario, vem operando intensamente devido a degra- 

dagao economica do magisterio primario — ao que logo mais 

se retornara. 

Os julgamentos das professoras em torno do seu salario 

indicam, de um lado, que elas defendem o funcionamento da 

familia em moldes semi-patriarcais e as relagoes assimetricas 

entre as categorias de sexo, ao aceitarem como "natural"- maio- 

res remuneragoes para o sexo masculino; de outro lado, po- 

rem, esses mesmos julgamentos nao se prendem inteiramente 

a concepgdes tradicionalistas sobre a organizagao social, por- 

quanto tambem evidenciam que as professoras tendem a ava- 

liar as ocupagoes em geral, e o magisterio em particular, pelo 

criterio monetario do nivel de remuneragao associado a essas 

ocupagoes, fato esse que denota uma das modalidades de 
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ajustamento das professoras a organizagao societaria de clas- 

ses e que tambem se revela, como se viu no capitulo preceden- 

te, numa das formas assumidas pelas suas aspiragdes ocupacio- 

nais, verbalizada na frase "ter boa retribuigao monetaria", co- 

mo condigao inerente a situagao de trabalho por elas deseja- 

da. Essas concepgoes em tomo do salario concedido ao magis- 

terio primario, a um tempo conservantistas e modernizadas, 

refletem a propria condigao social generica das professoras, que 

se apresenta como semi-domestica e semi-profissional, e coa- 

dunam-se com as fungoes que o magisterio primario, pela sua 

dimensao economica, desempenha como fator secundario, em 

face do representado pela renda dos pais ou dos esposos, da si- 

tuagao de classe das familias das professoras. Assim, tais fun- 

goes do magisterio primario ligam-se ao status intra-familiar 

das professoras, como se apreende atraves das razoes economi- 

cas que elas alegam como pressionadoras do seu ingresso na 

carreira profissional docente e da sua permanencia nesta ate 

o presente. E' o que os dois quadros seguintes informam, o 

primeiro deles relativo a uma epoca em que, na estrutura de 

fami'lia nuclear, a quase totalidade das professoras efetivas 

ocupava o status de filha apenas; e o segundo, numa fase da 

vida profissional associada para mais da metade delas ao status 

de casadas. 

Razdes alegadas pelas professoras do seu trabalho na primeira 
escola na condigao de efetivas* 

V — 5 

Independencia em face da familia de origem 55,8% 

Auxilio financeiro a familia de origem 41,8% 

Auxilio financeiro ao esposo 8,8% 

Motivos nao economicos 13,6% 

* Categorias nao mutuamente exclusivas. 
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V — 6 

Razdes alegadas pelas professdras efetivas do sen 
trabalho atual* 

Solteiras Casadas** 

Independencia familia origem 49,0%   

Auxilio familia origem 60,1% 8,8% 
Auxilio esposo — 79,6% 
Motives nao economicos 0,7% 13,7% 

* Categorias nao mutuamente exclusivas. 
♦♦ Excluidas as poucas viuvas e desquitadas. 

De certo modo, a alegada independencia socio-economica 

das professdras solteiras para com suas familias de origem in- 

diretamente constitui uma condigao favoravel para que estas 

vivam em situagao socio-economica mais elevada, na medida 

em que um dos seus membros adultos, mesmo quando nao con- 

tribua diretamente para a composigao da receita familiar, dei- 

xa de ser mero consumidor. De outro angulo, essa independen- 

cia das professdras solteiras contem indicio de alteragdes da 

estrutura familiar tradicional, mas precisa, sob risco de inter- 

pretagao inadequada, ser considerada juntamente com dados 

expostos em passagens anteriores, que mostram como essas 

professdras se prendem emocionalmente a familia de origem, 

enquanto unidade de residencia, a ponto de esse apego consis- 

tir num dos fatdres de orientaQao da sua mobilidade horizon- 

tal no interior do sistema escolar primario publico estadual. 

Entretanto, de qualquer maneira o magisterio primario, pelo 

seu aspecto econdmico, age como propiciador do desenvolvi- 

mento do procesos de individualizagao que no universe social 

feminino se manifesta, dentre outras formas, pelo solapamento 

da dependencia das mulheres solteiras para com suas familias 

de origem, — fendmeno esse em consonancia com outras trans- 

formagdes da estrutura familiar na sociedade urbano-industrial 

(12). 

(12) Sobre o processo de individualizagao em geral, veja-se Karl 
Mannheim, Sociologia Sistematica, esp. p. 89. 
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Ao lado dessa fungao, o magisterio primario desempenha 

outras que, tal como aquela, concomitantemente afetam os pa- 

peis tradicionais da mulher no grupo familiar e contribuem pa- 

ra que este se coloque em nivel socio-economico relativamente 

elevado: trata-se de fungoes que se realizam atraves da desti- 

nagao direta, em quantidades porcentuais variaveis, do salario 

das professoras para a composigao da receita familiar global. 

No segundo semestre de 1960, a renda mensal total mediana 

das familias das professoras era de Cr$ 38 000,00 (13), inde- 

pendentemente de as professoras serem solteiras ou casadas; 

.a renda mediana dos maridos destas perfazia Cr$ 24 500,00 (14); 

e o salario mediano das professoras atingia Cr$ 13 900,00. Es- 

sas cifras revelam, de uma parte, o nivel de renda relativa- 

mente alto das familias das professoras, onde se tern a dimen- 

sao economica correspondente a identificagao das professoras 

com a "classe media". De outra parte, a grande diferenga en- 

tre o salario das professoras e a receita familiar global ja dei- 

xa entrever que o magisterio primario, no seio das familias dos 

seus desempenhantes, tendo em vista as necessidades financei- 

ras destas, enquanto integradas nas classes medias, reveste-se 

de carater de profissao que atende apenas suplementarmente a 

essas mesmas necessidades de consume familiar, crescentes com 

as aspiragoes ascendentes de padrao de vida, como e tipico na 

sociedade de classes. Dos dois quadros seguintes constam dados 

que continuam a evidenciar como o salario da maioria das pro- 

fessoras entra secundariamente como componente da renda 

familiar total. Informam, respectivamente, sobre as pessoas que 

contribuem para a renda das familias das professoras soltei- 

ras, referidas pelo seu parentesco com estas; e sobre a avalia- 

gao quantitativa da renda dos esposos das casadas, feita por 

comparagao com o ordenado por estas recebido. 

<13) Q1 = Cr$ 29 900,00. Q3 = Cr$ 49 900,00. Mediana e quartis 
arredondados. 

(14) Q1 = Cr$ 17 900,00. Q3 = Cr$ 31 400,00, Mediana e quartis 
arredondados. 
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V — 7 
Distribuigao dos membros da familia das professdras solteiras, 

dos quais provem a receita familiar global 

Pai da professora 73,6% 
Irmaos da professora 32.7% 
A propria professora 69,1% 
Outras fontes 4,5% 

V — 8 
Distribui$ao dos maridos das professdras segundo o montante 

de sua renda, referido ao salario da esposa 

Com renda menor do que a da esposa 7,9% 
Com renda maior do que a da esposa 92,1% 

Renda maior em: menos de 50% 10,3% 
50% h 100% 33,7% 

100% i— 200% 38,7% 
200% i— 300% 5,5% 
300% e mais 3,9% 

Nao obstante o mvel de renda mensal das familias de 

origem das professdras solteiras tender a ser inferior ao das 

familias autonomas constituidas pelas casadas — como se no- 

ta na tabela V — 9 —, a contribuigao diferencial daquelas pa- 

ra a receita das suas familias tambem tende a ser menor do. 

que a contribuigao das casadas, calculada, na tabela V — 10. 

pela quantia porcentual que, do seu salario, as professdras des- 

tinam diretamente a familia. fisses dados sugerem, uma vez 

mais, a maior independencia das solteiras em face das suas fa- 

milias de origem, em confronto com a maior vinculagao das 

professdras casadas as suas proprias familias nucleares — to- 

mando-se como indice dessa vinculagao a contribuigao dife- 
rencial daquelas e dessas para a renda familiar. 

V — 9 
Distribui$ao porcentual das professdras efetivas segundo o seu 

estado civil e a receita global das respectivas familias 

Receita familiar global Solteiras Casadas* Total 
Menos de Cr$ 38 000,00 60,4 40,0 47,7 
Cr$ 38 000,00 e mais 39,6 60,0 52,3 

* .Excluidas as viuvas e desquitadas. 
yj- — 5,013 (significative a 5%). 
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V — 10 

Distribuigao porcentual das professoras efetivas solteiras e casadas 
segundo sua contribuigao a receita familiar global 

Parcela do salario da professora 
Ate 25% 25% —| 75% Mais de 75% 

Solteiras 47,9 29,2 22,9 
Casadas* 27,5 28,7 43,8 

* Excluidas as viuvas e desquitadas. 
^2 — 7,179 (significativo a 5%). 

Em resume, os dados apresentados fundamentam, em con- 

junto com outros antes analisados, algumas conclusdes com- 

plementares entre si. Primeiramente, revelam que, embora 

as professoras participem da populagao ativa e, gragas a essa 

participagao, contribuam para a renda familiar global, tal par- 

ticipagao e tal contribuigao, pelas repercussoes economicas no 

seio da famflia, nao alteram substancialmente a estrutura fa- 

miliar quanto as relagdes hierarquicas entre os sexos no in- 

terior desse sistema restrito. Ao contrario, o papel economi- 

co das professoras — no ambito da sua famflia de origem, no 

caso das solteiras; e no da sua propria famflia conjugal, quan- 

do casadas — e exercido de molde a manter as professoras em 

posigoes de subordinagao intra-familiar, porquanto o peso maior 

do provimento das necessidades economicas da famflia conti- 

nua a recair nos papeis desempenhados pelos seus membros 

adultos masculinos. Essa situagao economica intra-familiar das 

professoras constitui uma manifestagao da acomodagao entre 

papeis que desempenham concomitantemente enquanto mem- 

bros de um sistema familiar funcionando em moldes semi-pa- 

triarcais e um sistema ocupacional profissional. Outra conclu- 

sao diz respeito a diferente aspecto dessa acomodagao: enquan- 

to participantes da populagao ativa, as professoras defendem 

valorizagoes instrumentais da ocupagao, pondo enfase na re- 

tribuigao monetaria que desta recebem; mas, enquanto mem- 

bros do sistema familiar, aceitam valorizagoes diferenciais do 

ganho masculino, no que se encontra, conforme se demonstrou 

previamente, um tipo de verbalizagao dos estereotipos de sexo- 
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.associados as profissdes e particularmente ao magisterio pri- 

mario. Finalmente, e apesar desses estereotipos de sexo, as 

fungoes economicas do magisterio primario — ainda que secun- 

darias na composigao da renda familiar — sustentam as valo- 

rizagoes instrumentais dessa ocupagao. encarada como fonte de 

renda, e estao na base das reivindicagoes salariais das profes- 

soras primarias. Assim, a situagao de classe das familias das 

professoras exerce pressdes de natureza econdmica para que 

estas se filiem ao sistema de atividades profissionais, a fim de 

que, embora secundariamente, essa vinculagao das filhas adul- 

tas ou das espdsas a papeis profissionais contribua para preser- 

var, quando nao melhorar, a posigao dessas familias no sistema 

estratificatdrio inclusive. Todavia, a situagao de classe das fa- 

milias das professoras, se estimula a profisisonalizagao desse 

contingente feminino, tambem nao deixa, em conexao com o 

molde semi-patriarcal de funcionamento daquelas mesmas fa- 

milias, de limitar o grau " qualitative" dessa profisisonalizagao 

— fato esse ligado as fungdes economicas secundarias desem- 

penhadas pelo magisterio primario no seio das familias das 

professoras e que detem o processo de integragao dessa ocupa- 

gao na sociedade de classes; o que repercute negativamente nos 

papeis docentes e nas escolas primarias, ao operar como fator 

que mantem o magisterio primario em situagao estruturalmen- 

fe de crise. 

Reivind'icagoes Salariais dos Professores 

Essas reivindicagoes envoivem julgamentos dos professo- 

res primarios acerca do salario ate entao percebido, fixagao 

mais ou menos nitida do salario que aspiram, explicagdes re- 

lativas aos fatdres que dificultam a elevagao do salario atual, 

justificativas em apoio aos seus desejos de maior remuneragao 

e movimentos de opiniao publica, canalizados por vias mais 

ou menos estruturados e destinados a pressionar a administra- 

gao central do sistema escolar primario publico estadual — o 

Governador do Estado, segundo a delimitagao analitica aqui 
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adotada para estudo desse sistema, enquanto situagao de tra- 

balho dos professores (15). Tornado em conjunto, esse proces- 

so reivindicatorio apresenta-se como uma das principals areas 

do comportamento dos professores primarios, enquanto profis- 

sionais, ligada as atitudes e concepgoes profissionalizadas des- 

tes em face da sua ocupagao, por seu turno entrosadas com a 

situagao de classe que procuram preservar, manifestando-se os 

seus movimentos reivindicatorios salariais com tragos de com- 

portamento de classe media assalariada, ao buscarem, num as- 

pecto das relagoes inter-classes, conservar a distancia socio- 

economica para com os assalariados "manuals". 

Quanto ao julgamento dos professores primarios sobre os 

vencimentos recebidos, remete-se a numeros e frases anterio- 

res nos quais, referido aos estereotipos de sexo, o magisterio 

primario e admitido, do ponto de vista economico, como ocupa- 

gao adequada a mulheres, no que ha implicito um juizo depre- 

ciativo. O clima de descontentamento generalizado entre os 

professores primarios publicos estaduais transparece nas de- 

claragoes de 96,7% deles que consideram nao estar recebendo 

a remuneragao merecida, juizo esse compartilhado por 85,4% 

dos inestres de escolas normals. Na epoca dessas declaragoes 

— segundo semestre de 1959, o nivel mediano de aspiragao sa- 

larial dos professores primarios fixava-se em Cr$ 14 900,00 (16), 

relativamente bem mais alto do que o proposto para esses pe- 

los professores de escolas normais — Cr$ 12 500,00 (17). 

O aumento salarial concedido em 1960 nao alcangou aque- 

le nivel — no segundo semestre desse ano o salario mediano 

pago ao magisterio primario era de Cr$ 13 900,00 — dando 

margem a novos movimentos reivindicatorios que, vindos de 

ha muito, persistem ate hoje e prosseguirao, ao que tudo in- 

dica, porque ligados a dinamica das classes socials. Nos ulti- 

(15) "Cabera exclusivamente ao Govemador a iniciativa das leis 
que aumentarem vencimentos de funcionarios", cf. art. 11 da 
Consolida^ao das Disposigdes, etc., baseado em dispositive da 
Constituigao Estadual. 

(16) Q1 = Cr$ 14 600,00. Q3 = Cr$ 17 900,00. Mediana e quartis 
arredondados. 

(17) Q1 = Cr$ 9 900,00. Q3 = 14 700,00. Quartis arredondados. 
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mos meses de 1960, os funcionarios publicos estaduais em geral, 

portanto os professores primarios inclusive, reclamavam au- 

mento de 60% sobre os seus salaries vigentes, opondo-se a pro- 

posta do Governador em torno de 30% que, dentre outras jus- 

tificativas, alegava "a lista de beneficios que a media dos ser- 

vidores aufere do Estado: facilidades para a casa propria, sa- 

lario-fmilia, ferias de 30 dias, faltas abonadas ate o numero de 

12, licenga-premio e, finalmente, urn perlodo unico de seis bo- 

ras de trabalho" (18). Poder-se-ia acrescentar, para os funcio- 

narios efetivos, a aposentadoria com vencimentos integrais, 

porquanto, pelas informagoes dos professores primarios inves- 

tigados, esta se coloca como um dos mais influentes incentives 

dentre os inerentes a situagao de trabalho oferecida pelos se- 

tores publicos do sistema de ocupagoes profissionais Contudo, 

ao que parece, tais vantagens, pensadas como incentives, sao 

por assim dizer ponderadas em conjunto com o salario pelos 

funcionarios publicos, dado que e este, e nao elas, que vai de- 

terminar-lhes o padrao de consumo atraves do poder de com- 

pra. Por isso, embora a maior parte dos professores primarios 

aspire a "ter future estavel e seguro" como condigao profis- 

sional ideal, apenas menos da metade deles aceita estar essa 

condigao sendo satisfeita pela docencia no sistema escolar pri- 

mario publico estadual, interpretando aquela frase simples- 

mente como garantia de aposentadoria com vencimentos in- 

tegrais, ao nfvel presente destes. Ao contrario, os demais pro- 

fesspres entendem a mesma frase como combinagao entre tai 

aposentadoria e niveis salariais mais elevados do que os vi- 

gentes: desejam maiores salaries juntamente com a seguran- 

ga de os conservarem durante a vida toda, assegurando para 

si e familia um padrao de vida que reputam como "razoavel" 

e nao atendido pelos seus vencimentos atuais (19). 

t 
(18) A proposito desse movimento reivindicatorio, consultem-se jor- 

nais paulistanos do mes de setembro de 1960. A citagao acima 
foi extraida de uma noticia d'O Estado de Sao Paulo de 22-11- 
60, acerca da exposigao de um assessor do Governador do Es- 
tado sobre o assunto. 

(19) A mesma associagao, e nao a divergencia, entre "maior remu- 
neragao" e "seguranga", vistas como valores ocupacionais, re- 
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O comportamento dos salaries dos operarios e dos funcio- 

narios publicos estaduais paulistas, dentre estes incluindo-se 

os professores primarios estudados, fornece um angulo fecun- 

do para a analise dos movimentos reivindicatorios no interior 

do magisterio primario, pois possibilita: ver, atraves desses 

movimentos, a mudanga do sistema de estratificagao socio-eco- 

nomica inclusivo, da ordem senhorial e patrimonialista para 

a de classes; considera-los como manifestagao da dinamica de 

classes, especialmente com respeito as relagoes da classe me- 

dia assalariada com a proletaria; e discutir, com alguma fun- 

damentagao empirica, um aspecto fragmentario dessas rela- 

goes, consistentes no problema da proletarizagao ou nao pro- 

letarizagao do magisterio primario — que e, no fundo, a pro- 

blematica central da classe media assalariada. 

Os dados aqui explorados, concernentes aos salaries dos 

operarios do Estado de Sao Paulo, cobrem o periodo de 1954 

a 1958 e referem-se a empresas industrials, de todos os ramos 

de produgao, que ocupam 5 ou mais pessoas (20): "Para o con- 

junto do Estado,.... os 22 641 estabelecimentos que ocupa- 

ram (em 1958) menos de 5 pessoas compreenderam apenas 

5,7% do pessoal existente em todas as industrias, e contri- 

buiram somente com 5,4% do valor da produgao; em 1956 as 

porcentagens foram 4,8 e 5,1 e em 1957, 5,5 e 61, respectiva- 

mente... No total do pessoal ocupado, compreendem-se.. . os 

proprietarios, socios, diretores e membros nao remunerados 

da farmlia com atividade no estabelecimento, e os emprega- 

dos nao ligados diretamente a produgao, inclusive os que sao 

utilizados em trabalho de manutengao, transporte, vigilancia, 

limpeza e servigos correlates. Como operarios classificaram- 

cebe comprovagao empirica mais sistematica na pesquisa de 
campo efetuada por Morris Rosenberg, ob. cit. O mesmo feno- 
meno e tambem analisado por Wright Mills, ob. cit. 

(20) Publicados em 1960 pelo Departamento de Estatistica do Es- 
tado de Sao Paulo, Produgao Industrial do Estado de Sao Paulo 
— 1958. Seria de todo interesse contar-se com informagoes re- 
lativas a periodo de tempo mais longo e a anos posteriores a 
1958. Com os dados em aprego sucede o mesmo que com al- 
gumas outras cifras utilizadas nesta monografia, ao deixarem 
a desejar quanto a sua atualizagao. 
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se as pessoas que participaram diretamente da produgao, in- 

clusive mestres e contramestres e aprendizes" (21). "Como 

salaries e vencimentos computaram-se os pagamentos efetua- 

dos.... a empregados e operarios, sob a forma de salaries ou 

de vencimentos, ordenados, bonificagoes, comissoes e ajudas 

de custo, inclusive retiradas dos proprietaries ou socios, sem 

dedu^ao das quotas de previdencia e assistencia social. Nao 

foram consideradas como salaries as diarias pagas a viajan- 

tes e empregados em services externos, e as gratificagoes e 

participagoes nos lucros" (22). As quantias monetarias dos 

dois proximos quadros dao, apenas aproximadamente, os sa- 

laries medios mensais, porque representam o produto da di- 

visao do total de salaries e vencimentos pagos, aos operarios 

e aos nao-operarios, pelo numero de operarios e nao-operarios 

existentes em 31 de dezembro — ao inves de tomar-se como 

divisor o total medio mensal de operarios e o de nao-operarios, 

numero medio esse sempre um pouco discrepante do total de 

pessoas existentes no fim do ultimo mes do ano (23). 

V — 11 
Salaries ou vencimentos medios mensais pagos em 1958 pelos diversos 

ramos de industrias* 

Est. de S. Paulo Munic. de S. Paulo 
Nao- Nao- 

Operars. operars. Operars operars. 

Ramos de Industria** Cr$ Cr$ Cr$ CrS 
— Extrativa de Produtos 

minerais 4 222 4 918 3 920 4 672 
— Extrativa de Produtos 

vegetais 2 695 3 613 !je 

— Transformagao de mi- 
ner., nao metalicos 4 606 7 339 5 138 7 928 

(21) Produ?ao Industrial, p. 3. 
(22) Idem, p. 6. 
(23) Por exemplo, a media mensal dos operarios nas industrias tex- 

teis paulistas foi, em 1958, de 147 254, ao passo que nesse mes- 
mo ramo de industria havia, no mes de dezembro daquele ano. 
146 306 operarios. Para o total de todas as industrias de to- 
dos os ramos, a media mensal ia a 602 911 operarios e o nu- 
mero destes em dezembro chegava a 612 124. Cf. Produ^ao In- 
dustrial, p. 18. 
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— Metalurgica 5 655 9 144 5 753 9 255- 

— Mecanica 5 770 8 923 6 151 10 102. 

— Material elet. e de co- 
municacoes 5 566 9 605 5 692 10 525 

— Constr. e montagem 
mater, transporte 6 003 10 577 5 962 12 833 

— Madeira 4 433 6 317 5 355 7 335- 
— Mobiliario 5 317 8 687 6 098 8 603 
— Papel e papelao 5 185 8 109 5 135 9 687 
— Borracha 6 317 10 596 6 172 10 401 
— Couros e peles e si- 

milares 4 301 8 145 3 811 5 814 
— Quimica e farmaceu- 

tica 5 742 10 592 5 451 10 702 
— Textil 4 573 8 432 4 964 9 004 
— Vestuario, calgado e 

artefat. de tecidos 4 336 8 053 4 646 6 465 
— Produtos alimentares 4 673 7 382 5 331 8 432 
— Bebidas 4 708 7 531 6 345 9 024 
— Fumo 6 246 10 165 6 264 10 242 
— Editorial e grafica 6 026 7 974 6 272 8 372 
— Construgao civil 3 872 7 832 3 303 11 206 
— Servigos industri. uti- 

lidade publica 7 477 9 082 -f- 

— Diversas 5 097 7 807 5 299 9 523 

TOTAL 
i 

5 095 8 806 5 450 9 563 

* Quantias arredondadas quanto aos centavos. 
** "Os estabelecimentos foram classificados de acordo com o pro- 

duto final obtido; no caso do estabelecimento fabricar varios 
produtos, de molde a possibilitar sua colocagao em mais de um 
item da classificagao, foi ele classificado segundo o artigo ou 
o grupo de artigos de maior valor entre os que produziu": Pro- 
du$ao Industrial, p. 5. 

-■)!** "Dados omitidos a fim de evitar a individualizagao de informa- 

goes. Os dados omitidos acham-se incluidos nos totais": Idem, 
p. 20. 

Informagoes relativas exclusivamente aos salaries dos ope- 

rarios de todo o Estado, pagos em 1954 e em 1958, vem no qua- 

dro seguinte, onde se poe em relevo os indices de aumento de 

tais salaries nesse periodo, sendo de lamentar nao terem sido 
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conseguidos dados para 1954 referentes apenas ao municipio 

da Capital e da mesma natureza dos pertinentes ao Estado. 

V — 12 
Saiarios medios mensais pagos em 1954 e 1958 aos operarios paulistas 

e indices de crescimento desses salaries* 

Ramos de Industria Em i 1954 Em 1958 Aumento** 
Cr$ Cr$ (Cr$ em 1954 

= 100) 
— Transf. minerais nao meta- 

licos 2 108 4 406 209,0 
— Metalurgica 2 699 5 655 209,5 
— Mecanica 2 892 5 770 199,5 
— Material eletrico e de co- 

rrumicagao 2 531 5 566 219,9 
— Construgao e montagem do 

material de transporte 2 918 6 003 205,7 
— Madeira 2 053 4 433 215,9 
— Mobiliario 2 390 5 317 222,4 
— Papel e papelao 2 205 5 185 235,2 
— Borracha 2 971 6 317 212,6 
— Couros e peles 1 984 4 301 216,7 
—< Quimica e farmaceutica 2 162 5 742 270,4 
— Textil 2 153 4 573 212,4 
— Vestuario, calgados e arte- 

fatos de tecidos 2 387 4 336 181,6 
— Produtos alimentares 2 150 4 673 217,4 
— Bebidas 1 786 4 708 263,6 
— Fumo 2 264 6 246 275,8 
— Editorial e grafica 2 829 6 026 213,0 
— Diversas 2 425 5 097 210,2 

TOTAL 2 318 5 095 219,8 

* Saiarios arredondados quanto aos centavos. 
** Numeros-indices calculados sobre salaries nao arredondados. 

f 

Os confrontos, que serao estabelecidos entre a proxima ta- 

bela — relativa a remuneragao dos funcionarios publicos esta- 

duais paulistas — e as duas tabelas anteriores, reclamam a evi- 

denciagao de uma limitaQao do quadro V —< 13, em vista dos 

objetivos dessas comparagoes. Tal limitagao reside no fato de 

nesse quadro contarem apenas os denominados saiarios basicos 
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computando, portanto, acrescimos sob a forma de abonos-fami- 

lia, gratificagao por tempo de exercicio, etc. Todavia, no caso 

dos professores primarios — que mais interessam no momen- 

to — as diferengas entre os vencimentos globais e o basico ou 

inicial nao atingem grandes proporgdes. Por exemplo, essa di- 

ferenga era de 5,6% dentre os professores efetivos estudados 

em 1959 no municfpio de Sao Paulo e de 5,8% dentre as pro- 

fessoras efetivas englobadas na segunda amostra estudada em 

1960 na presente pesquisa. Ao que parece, as diferengas desse 

tipo, em outras categorias ocupacionais do funcionalismo esta- 

dual, nao se afastam muito das constatadas entre os professo- 

res primarios (24). 

V — 13 
Vencimentos basicos do funcionalismo do Estado de Sao Paulo em 

varias epocas e respectivos indices de aumento* 

"Padrao" 1.10.54 26.1.57 1.1.59 Indices de aumento 
ou a a a (Cr$ em 1.10.54 = 100) 

"classe" 25.1.57 31.12.57 31.12.59 Ate 31.12.58 Em 1.1.59 
A Cr$ 2 300 3 700 5 900 160,9 256,5 
B 2 500 3 800 6 000 152,0 240,0 

r C 2 800 4 000 6 200 142,9 221,4 
D 3 200 4 400 6 600 137,5 206,3 
E 3 600 4 900 7 200 136,1 200,0 
F 4 000 5 400 7 800 135,0 195,0 
G 4 400 5 900 8 400 134,1 190,9 
H 4 900 6 400 9 000 130,1 183,7 
I 5 400 7 000 9 700 129,6 179,6 
J 5 900 7 600 10 400 128,8 176,3 
K 6 400 8 200 11 100 128,1 173,4 
L 6 900 8 800 11 800 127,5 171,0 
M 7 400 9 400 12 500 127,0 168,9 
N 7 900 10 000 13 200 126,6 167,1 
O 8 400 10 600 13 900 126,2 165,5 
P 9 000 11 200 14 600 124,4 162,2 

Q 9 600 11 900 15 400 124,0 160,4 

(24) As cifras monetarias da tabela V — 13 sao bastante divulgadas. 
Podem ser compulsadas, por ex., no folheto de Jose Ferreira 
dos Reis, Nomenclatura de Cargos Publicos, Imprensa Oficial 
do Estado, 1958. 
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R 10 200 12 600 16 200 123,5 158,8 
S 10 800 13 300 17 000 123,1 157,4 
T 11 400 14 000 18 000 122,8 157,9 
U 12 000 14 700 19 000 122,5 158,3 
V 13 200 16 100 20 500 122,0 155,3 
X 14 400 17 500 22 000 121,5 152,8 
Y 15 600 18 900 23 500 121,2 150,6 
Z 16 800 20 300 25 500 120,8 151,8 

Z-l 18 400 22 100 27 500 120,1 149,5 
Z-2 20 000 24 000 29 500 120,0 147,5 
Z-3 22 000 26 000 31 700 118,0 144,1 
Z-4 24 000 28 000 34 200 116,7 142,5 

* Professor primario: padrao H de 1.10.54 a 25.1.57 e padrao I de 
26.1.57 a 31.12.59. 

Apesar das mencionadas insuficiencias dos quadros em ana- 

lise, os dados que os compoem levam a algumas conclusoes que 

tambem convergem para a caracterizagao do professorado pri- 

mario como setor da classe media assalariada. Fixe-se, como' 

preliminar, que os professores primaries, no periodo de 1-10-54 

a 25-1-57 tinham "padrao H" — Cr$ 4 900,00; e "padrao I" de 

26-1-57 a 31-12-58 e de 1-1-59 a 31-12-59 — respectivamente Cr$ 

7 000,00 e Cr$ 9 700,00. Atendo-se apenas ao quadro V — 13, 

percebe-se de imediato que a politica de remuneragao do Go- 

vemo tern sido conceder aumentos maiores para os "padroes 

baixos" e "medios". Nao se trata de fato de mera conjuntura, 

mas de tendencia de alteragao de estrutura (25), como se de- 

preende do exame da seguinte tabela (26): 

V — 14 

Medias porcentuais de aumento para o funcionalismo 
estadual, de 1944 a 1957 

Padroes "C" a "K" 395% 
Padroes "L" a "S" 151% 
Padroes "T" a "Z-4" 111% 

(25) Distingao entre conjuntura e estrutura, cf. Georges Gurvitch,. 
Traite de Sociologie, vol. I, cap. IV da parte II. 

(26) Tabela copiada de Antonio Amilcar de Oliveira Lima, A Re- 
muneragao do Trabalho no Servigo Publico Estadual, Impren- 
sa Oficial do Estado, 1959, p. 49. 
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Ja se disse que "se, por um lado, esse procedimento dos 

governantes encontra certo fundamento em razoes de ordem po- 

litica e social, ela pode significar o agravamento de proble- 

mas de administragao de pessoal —• como no caso da chefia 

e diregao — que oferecem real perigo para a produtividade 

do servigo publico" (27). Reflexoes dessa ordem nao inte- 

ressam aqui, senao para afirmar-se que elas passam para se- 

gundo piano quando se atenta a conclusao que se alcanga 

comparando os quadros V — 13 e V — 12: nao obstante os 

aumentos concedidos aos "padroes" serem inverses ao nivel 

hierarquico dos funcionarios publicos, em conjunto estes tern 

obtido aumentos que, proporcionalmente aos salaries perce- 

bidos em fins de 1954, permanecem bem abaixo dos consegui- 

dos pelos operarios paulistas de 1954 a 1958. Bastaria lem- 

brar, a proposito, que o salario mensal medio da totalidade 

dos operarios paulistas em 1958 representava 219,8 do por 

eles recebido em 1954 (tabela V — 12); e que um numero- 

indice dessa grandeza fica bem acima dos que representam 

as remuneragoes de todos os "padroes" do funcionalismo ate 

31-12-58 (tabela V — 13, quinta coluna a direita), referidas 

as remuneragoes respectivas nos meses finais de 1954. Como 

se esta focalizando um periodo inflacionario, seria interes- 

sante deflacionar as quantias monetarias em que se tradu- 

zem as remuneragoes dos operarios e funcionarios publicos 

estaduais. Alem disso, e plausivel aceitar que a inflagao re- 

percute diferentemente no poder de compra dos operarios e 

no dos funcionarios, dado pelos seus salaries, porquanto se 

supoe que o padrao de consume daqueles difere do destes. 

Na ausencia de informagoes que possibilitem a determinagao 

dos salaries reais de uns e de outros, admite-se aqui que a 

incidencia inflacionaria foi a mesma para ambas as catego- 

rias de assalariados — admissao essa, ao que tudo indica, 

proxima dos fatos. Com tais ressalvas, conclui-se que entre 

1954 e 1958 diminuiram as diferengas entre o poder de com- 

pra dos operarios e o dos professores primarios: 

(27) Idem, p. 45. 
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V — 15 
Diferen^as entre salaries dos operarios e professores primarios 

Operarios paulistas Em 1954 Em 1958 Indice aumento* 
(media mensal) Cr$ 2 318 5 095 219,8 

Professores primarios 
(salario basico) 4 900** 7 

* * * o
 

o
 

o
 142,9 

Razao da diferenga 2,11 1,37 — 

* Cr$ em 1954 = 100,0. 
** Em fins de 1954. 

*** Durante o ano inteiro de 1958. 

Tambem a aproximagao entre os salaries de operarios e 

de professores primarios estaduais nao se resume, ao que pa- 

rece, a simples fato de conjuntura Pelo menos e o que da a 

entender o conteudo de artigos publicados ha anos antes de 

1954. Ja entao se reclamava maior prestigio e maior salario 

para o magisterio primario, recorrendo-se a uma pluralidade 

de argumentos nos quais a comparagao com a condigao eco- 

nomico-social do operario entrava com freqiiencia, de modo 

inteiramente explfcito ou apenas semi-exph'cito — numa cla- 

ra evidencia de que os professores primarios publicos esta- 

duais se defendiam contra ameagas tendentes a sua proletari- 

zagao. O fenomeno parece envolver outros segmentos da clas- 

se media assalariada e ligar-se a etapas avangadas do capi- 

talismo industrial, nas quais o poder de compra dos operarios 

se eleva devido ao fato de a produgao industrial converter-se 

no setor dinamico da economia (28). Se assim realmente esti- 

ver acontecendo, tem-se ai uma plausivel explicagao para o 

fato de as remuneragoes mensais medias dos nao-operarios 

trabalhando em industrias atingirem quantias acima dos sa- 

laries dos funcionarios publicos estaduais em "padroes" de 

vencimento que sao os mais numerosos no funcionalismo es- 

(28) Sem pretender a generalizagao de conclusoes de analises so- 
ciologicas da sociedade norte-americana para a brasileira e 
especialmente a paulista, o fenomeno verificado na situagao 
social dos professores primarios e tambem apontado por Wright 
Mills em amplas categorias "white-collars" norte-americanas. 
Sobre a industria como setor dinamico na economia brasilei- 
ra, veja-se, dentre outros, Celso Furtado, Perspectivas da Eco- 
nomia Brasileira, esp. cap. 4. 
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tadual tomadc em conjunto. Para tanto, confrontem-se cifras 

correspondentes a 1958 referentes a remunera^ao do pessoal 

nao-operario das industrias, constantes do quadro V — 11, com 

cifras validas para o mesmo ano e relativas ao funcionalismo 

estadual, dispostas no quadro V - 13. Aquele mesmo quadro 

V — 11 — mostrando que as remuneragoes de operarios e as 

de nao-operarios nas industrias sao maiores na Capital em 

confronto com o sucedido no Estado todo — permite levantar 

a hipotese de os movimentos de reivindicagao salarial do pro- 

fessorado primario estadual, enquanto vistos como luta contra 

a proletarizagao, terem o seu centro dinamico de origem no mu- 

niclpio de Sao Paulo. 

Nos seus arrazoados em prol de salaries mais altos, os pro- 

fessores nao deixam de invocar o aumento do custo de vida — 

reflexo da deterioragao do poder de compra pela inflagao — e 

a sempre crescente elevagao do salario minimo (salario ope- 

rario, poder-se-ia dizer), tambem esta ao menos em parte pro- 

movida pelo aumento dos pregos dos bens e servigos que se li- 

gam a um determinado padrao de consumo ja atingido. A re- 

ferenda ao salario minimo e tao freqiiente que se fica tentado 

a langar a seguinte hipotese: os operarios formariam o setor di- 

namico no processo de reivindicagao salarial, vindo as reivin- 

dicagoes de outros setores assalariados, integrantes da classe 

media assalariada, a reboque do sucesso obtido pelo operaria- 

do; tais reivindicagoes de assalariados nao-operarios teriam, en- 

tao, a fungao de conservar a distancia economico-social que os 

separa dos operarios. A verificagao dessa hipotese, impossivel 

com os dados com que se conta, seria de grande valia para a 

compreensao da dinamica das classes assalariadas e, como ca- 

so particular desse fenomeno, para a identificagao do carater 

residual ou nao da classe media assalariada. 

Ilustram bem essa hipotese e os movimentos reivindicato- 

rios dos professores alguns acontecimentos recentes. No pri- 

meiro semestre de 1961, os professores primaries estaduais pos- 

suiam o salario basico de Cr$ 17 100,00, ocasiao em que o sa- 

lario minimo era de Cr$ 9 440,00, no municipio da Capital. Nao 

obstante, a "diretoria do Centro do Professorado Paulista (en- 
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tregou) ao governador... memorial, em que pleiteia aumento 

de 33% para os professores primarios. O documento entre- 

gue... consta de 3 itens: a) reivindicagao de reajustamento em 

face da elevagao do custo de vida e do salario mmimo; b) com- 

paragao com a situagao das categorias profissionais, lembrando 

que o salario minimo, de 1953 para ca (primeiro semestre de 

1961) foi elevado oito vezes, enquanto os professores tiveram 

suas reivindicagoes atendidas, no mesmo periodo, apenas qua- 

tro vezes; c) a supressao da gratificagao do magisterio nao foi 

devidamente compensada, em face de vantagens conquistadas 

por outros servidores... Alem da entrega do memorial, o depu- 

tado Solon Borges dos Reis (diretor do Centro) fez uma longa 

exposigao sobre os problemas dos professores primarios e re- 

bateu criticas que se faz ao mestre-escola, principalmente quan- 

to ao numero de boras de sua jomada de trabalho" (29). Dias 

antes, a Uniao dos Professores Primarios do Estado de Sao 

Paulo, articulada com o Centro do Professorado Paulista, dis- 

tribuira este comunicado: "Diante da aflitiva situagao econo- 

mica da classe, a UPPESP renova seus pronunciamentos pu- 

blicos de 21 de novembro e de 26 de Janeiro ultimos. Ja em no- 

vembro, estribada em minucioso estudo, a UPPESP concluira 

e expusera em manifesto ao Sr. Governador do Estado que as 

necessidades do magisterio primario, a fim de que o mesmo 

pudesse manter-se em sua posigao economica media destes ul- 

timos vinte anos, correspondiam a vencimentos iniciais obe- 

dientes as seguintes relagoes com c salario minimo da Capital: 

a) professor primario — 2,73; b) diretor de escola primaria, di- 

retor de jardim de infancia, diretor de grupo escolar, tecnico 

do ensino primario e secretario de delegacia de ensino — 3,87; 

c) inspetor escolar e do ensino rural — 5,74; d) delegado de 

ensino — 6,55" (30). E o comunicado continuava: "Na oportu- 

nidade em que o Centro do Professorado Paulista abre luta por 

melhores condigoes para o magisterio em geral, convocando de 

(29) Jomal O Estado de Sao Paulo, de 16-5-61. 
(30) Divulgado, dentre outros jornais, n'O Estado de Sao Paulo 

de 12-5-61. Confronte-se a almejada diferenga na razao de 
2,73 com as da tabela V — 15. 
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imcio o professorado para a grande concentragao de hoje, as 

15 boras, a frente do palacio do govemo, a UPPESP conclama 

seus associados e os professores em geral a prestigiarem aque- 

le ato, comparecendo, e convida as demais associagoes de clas- 

se a cerrarem fileira em torno da luta comum" (31) 

Por tais noticias, trechos de comunicados e de manifestos, 

identifica-se facilmente, nas mencionadas "associagoes de clas- 

se", o papel que elas exercem de lideranga e canalizagao das 

reivindicagoes do professorado primario e dos seus compor- 

tamentos organizados de reivindicagao salarial. Ao menos com 

respeito aos movimentos de opiniao no interior da categoria dos 

professores primaries publicos estaduais, tem-se uma indica- 

gao da eficiencia da lideranga dessas associagoes no consenso, 

entre aqueles existente, quanto as justificativas de apoio aos 

seus intentos de salaries maiores e as explicagoes aventadas 

quanto aos fatores que dificultam a realizagao dessa aspiragao. 

E' assim que concentram as suas recriminagoes sobre os Pode- 

res Publicos Estaduais— sobretudo no Governador do Estado, 

que detem o direito de propor aumento de vencimentos para os 

funcionarios. Interrogados sobre o "por que nao se remunera 

convenientemente o professor primario", os professores respon- 

dem com frases tipicas do seguinte teor: "Por falta de apoio e 

atengao do governador"; Porque e uma classe desprestigiada e 

esquecida. Comumente chamada humilde classe do professorado 

de modo que nem desperta interesse por parte das autoridades 

competentes. E como e a primeira escola por onde todos pas- 

sam, logo e relegada a indiferenga, ao esquecimento e pouco 

(31) Cf. ultima nota acima. A concentragao foi assim noticiada pelo 
jornal tJltima Hora de 13-5-61; "A fim de exigir do governa- 
dor. .. o atendimento de suas reivindicagoes, cerca de setecen- 
tos professores promoveram, ontem, uma concentragao no Lar- 
go do Coragao de Jesus e passeata aos Campos Elisios. Osten- 
tando faixas onde se lia Apoie os professores dos seus filhosi 
e Professores bem pagos, escolas melhores, os manifestantes 
etc..." Essa concentragao e desfile, se indicam a adesao dos 
professores a um novo estilo de reivindicagao salarial, reve- 
lando mudanga de atitudes na diregao da profissionalizagao, 
tambem indicam que esse novo estilo reivindicatorio nao en- 
contra, ao menos ate entao, grande apoio no professorado pri- 
mario em geral. 
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caso"; "Simplesmente porque os responsaveis (o govemo) nao 

querem. Professor primario nao faz greve, nao faz comicio, 

trabalha somente; e por isso e sempre esquecido e relegado a 

um piano obscuro"; "O magisterio e mal remunerado porque 

nao tem tido representantes capazes para defender a classe"; 

"Por falta de organizagao da classe e de representantes influen- 

tes junto ao govern© para melhoria da classe". 

Nessas respostas ja se entreveem tragos de comportamen- 

to politico do professorado primario publico estadual Conteu- 

do politico explicit© apresentam certos artigos impresses em re- 

vistas que circulam bastante entre os professores primaries, nas 

quais tambem se encontra propaganda eleitoral em favor de al- 

guns lideres dessa categoria, candidates a cargos de deputado a 

Assembleia Legislativa Estadual (32). Sob o titulo "Carta ao 

Govemador", afirmava um desses artigos, em agosto de 1958: 

"Esta e a primeira carta que dirijo ao future governador de 

Sao Paulo, a respeito do ensino publico paulista. Nao posso. 

afirmar com certeza quern seja ele, mas seja qual for o eleito 

em 3 de outubro (de 1958), quero desde ja afirmar-lhe, como 

velho professor, dos tempos gloriosos para o ensino paulista, 

dos tempos em que o professorado tinha alta consideragao dos 

govemos — que-no setor da educagao — V. Excia encontrara 

tudo em ruinas... Felizmente, os professores, apesar de tudo 

e de todos, sao dedicados e fazem da profissao um sacerdocio. 

Sem tal disposigao generosa de espirito dos professores paulis- 

tas, praticamente ja nao existiria real ensino primario em Sao 

Paulo" (33). Um ano apos, em julho de 1959, depois de eleito 

o novo Governador, o autor desse artigo dirigia outra "Carta 

ao Governador": "Por considerar V. Excia. justo e sereno, que- 

ro, respeitosamente, relembrar a V. Ecia. algo de sua ardua 

campanha eleitoral. Durante ela, o antecessor de V. Excia. as- 

sumiu piiblicamente o compromisso de, como medida absoluta- 

mente justa, elevar pelo menos em dois padroes os vencimen- 

tos da carreira do professorado primario paulista. E' provavel 

(32) E' importante ressaltar que essa lideranga e sempre desempe- 
nhada por pessoas do sexo masculino. 

(33) Revista do Magisterio, n.0 14, 1958, p. 64. 
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que tal compromisso tenha trazido para V. Excia. dezenas de 

milhares de votos dos que, amargurados pela miseria de seus 

ordenados, seguiriam por certo a oposigao. Mas, Excia., a pro- 

messa formal nao foi cumprida e ate certo foi tomada com 

sua aquiescencia... V. Excia. e um Rodrigues Alves. Por cer- 

to tera o mesmo carinho, e cumprira o que, em sua campanha, 

foi prometido de modo formal" (34). 

Sao suficientes esses exemplos para concluir-se que o pro- 

fessorado primario estadual se transforma, durante os movi- 

mentos reivindicatorios de obtengao de salaries maiores, num 

grupo de pressao que concentra seu poder de atuagao organiza- 

da sob re o Governador do Estado. Como este e o administra- 

dor central do sistema escolar primario publico estadual e ocupa 

o cargo de Chefe do Poder Executive por eleigao direta — na 

impossibilidade legal de recorrerem a tecnicas de pressao ado- 

tadas por operarios contra patroes — o que constitui um dos 

tragos da sua situagao de trabalho profissional — os professo- 

res primaries tern no seu comportamento eleitoral um dos re- 

cursos de agao reivindicatoria. Assim sendo, o seu comporta- 

mento politico, no piano estadual e em face dos cargos eleti- 

vos, possivelmente se torna influenciado pela satisfagao maior 

ou menor que recebam do Governador, enquanto pessoa que 

atenda em diferentes graus as aspiragoes do professorado pri- 

mario publico estadual (35). Note-se, porem, que nao recorrer 

as mesmas tecnicas de pressao utilizadas pelos operarios tam- 

bem se explica pela necessidade social dos professores prima- 

rios se afirmarem como diferentes destes — como membros das 

classes medias. 

(34) Idem, n.0 16, 1959, p. 56. 
(35) Como os professores participam de uma burocracia publica, es- 

se seu comportamento politico vai de encontro a tese weberia- 
na sobre o carater apolitico das burocracias publicas. No caso 
em foco, tratar-se-ia de comportamento politico-eleitoral com 
fungoes de defesa, pelos professores primaries, da sua situa- 
gao de membros da classe media assalariada. Sobre aquela te- 
se, vejam-se textos de Weber nas pp. 228-30 de H. H. Gerth 
e C. Wright Mills (orgs.), From Max Weber. 
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Em sintese, os dados analisados demonstram duas tenden- 

cias opostas. De um lado, a gradativa deterioragao dos mveis 

de renda dos professores primarios, o que se reflete, necessa- 

riamente, em sua situa^ao economica e na posigao que a ca- 

tegoria como um todo ocupa no sistema inclusivo de classes. 

De outro, que os professores reagem contra essa tendencia, pro- 

curando defender, atraves de mecanismos de atuagao grupal 

organizada, os mveis de renda que poderiam preservar a si- 

tua^ao de classe daquela categoria profissional. 

Prestigio do Magislerio Primario 

Os resultados de tres pesquisas recentemente efetuadas 

na cidade de Sao Paulo, relativas a hierarquia de trinta ocupa- 

^oes segundo o prestfgio decrescente (36), oferecem o ponto 

de partida para o estudo de mais um aspecto do magisterio pri- 

mario, considerado enquanto componente do sistema de estra- 

tifica^ao socio-economica inclusivo — aspecto esse consisten- 

te no prestigio concedido aquela ocupagao e no reivindicado pa- 

ra ela pelos seus desempenhantes, com o que se aborda a di- 

mensao propriamente social associada a dimensao economica 

do magisterio primario, em suas conexoes com a substituigao 

da ordem social tradicional pela organizagao societaria de clas- 

ses . A primeira das ref eridas pesquisas incide sob re uma amos- 

tra de estudantes universitarios paulistanos, cujos julgamentos 

acerca do prestigio diferencial das ocupagoes vem a seguir re- 

sumidos (37). 

(36) Publicadas nos caps. 2 e 3 de Mobilidade e Trabalho: um Estu- 
do na Cidade de Sao Paulo, INEP, M.E.C., 1960, sob os titulos 
"A Hierarquia de Prestigio das Ocupagoes" (autoria de Ber- 
tram Hutchinson e Carlo Castaldi) e "O Julgamento de Ocupa- 
goes: um Estudo Preliminar" (autoria de Carolina Martuscelli). 

(37) Tabela V — 16 transcrita da p. 24 da obra acima citada. Nes- 
sa tabela, a expressao "media dos julgamentos medianos" subs- 
titui a constante do cabegalho da tabela original — "media 
dos quinze julgamentos medianos", cada um dos quais se re- 
fere a uma das quinze categorias em que Bertram Hutchinson 
subdividiu a amostra de 500 estudantes. Outras informagoes 
sobre as tecnicas de coleta e analise dos dados sao fornecidas 
no cap. 2 da mencionada obra. 
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V — 16 
Ordem de prestigio de 30 ocupagdes segundo a media dos julgamentos 

medianos e dispersao da opiniao calculada pelo desvio medio 
dos julgamentos medianos 

Media aritmetica Desvio 
julgs. medianos medio 

Medico 1,0 1,02 
Advogado 2,2 1,25 
Padre 3,1 2,39 
Diretor-Superint. de Companhia 4,1 2,20 
Jornalista 5,0 2,08 
Fazendeiro 5,2 2,99 
Gerente Comercial de Firma 6,9 2,17 
Gerente de Fabrica 7,0 2,24 
Professor Primario 7,8 2,79 
Contador / 9,6 2,56 
Dono de Pequeno Estabel. Comercial 10,6 2,88 
Funcionario Publ. de Padrao Medio 10,7 2,97 
Escriturario 13,0 3,00 
Viajante Comercial 13,5 2,94 
Despachante 13,8 3,60 
Sitiante 15,0 4,15 
Empreiteiro 15,4 3,97 
Guarda-civil 18,0 4,00 
Mecanico 18,2 3,22 
Balconista 18,9 3,71 
Motorista * 19,0 3,60 
Cozinheiro (restaurante la. classe) 20,5 4,16 
Carpinteiro 20,5 3,72 
Tratorista (agricultura) 21,0 3,73 
Condutor de Trens 21,6 3,81 
Gargao 22,0 3,75 
Trabalhador Agricola 22,5 4,66 
Pedreiro 23,4 3,85 
Estivador 26,1 4,18 
Lixeiro 28,0 0,92 

A segunda pesquisa prolonga a primeira, tendo sido reali- 

zada pela necessidade de "estender o estudo da graduagao das 

ocupaqoes pelo menos a uma outra parte da populagao da ci- 

dade; nestas circunstancias, quanto mais o segundo grupo se 

diferenciasse do primeiro (universitarios) na sua composiqao. 
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tanto mais adequada seria a sua escolha para a verificagao da 

validade das categorias de status obtidas no estudo original" 

(38). Assim, aplicou-se "o mesmo metodo de estudo a investi- 

gagao intensiva... de um grupo de imigrantes italianos e seus 

descendentes... que era completamente diferente daquele for- 

mado pelos estudantes" (39). Apesar das lacunas estatisticas 

dessa pesquisa, explicitadas pelo seu autor, os resultados con- 

seguidos repetem quase integralmente os registrados na tabela 

acima, tornando-se dispensavel a sua transcrigao (40). A ter- 

ceira investigagao, de cunho psicologico, diz respeito aos crite- 

rios e imagens em jogo, na mente do sujeito, enquanto hierar- 

quizador das ocupagoes que Ihe foram apresentadas Seus re- 

sultados confirmam, em outro nivel, os obtidos nas duas ou- 

tras pesquisas. Tomadas em conjunto, essas pesquisas forne- 

cem boa base empfrica para admitir-se um consenso elevado 

e generalizado, na metropole paulista em geral, quanto a uma 

hierarquia de prestigio das ocupagoes profissionais, na qual as 

"manuals" se escalonam em m'veis inferiores as "nao-manuais"; 

e tambem evidenciam a posigao do magisterio primario em 

face de outras ocupagoes "nao-manuais" e diante das ativida- 

des "manuals". Esta-se, pois, diante de um conjunto de repre- 

sentagoes coletivas consistentes entre si, que fornecem o con- 

texto para o estudo dos proprios professores primaries en- 

quanto pessoas que tambem defendem certo nivel de presti- 

gio social para si, vivendo eles em situagao social geral, e de 

trabalho em particular, ao menos parcialmente condicionadas 

pelas representagoes coletivas que ao magisterio primario con- 

ferem determinada posigao na hierarquia de prestigio ocupa- 

cional vigente na comunidade metropolitana. 

(38) Mobilidade e Trabalho, p. 40. A referencia desse texto a ca- 
tegorias de status prende-se ao objetivo das pesquisas de Ber- 
tram Hutchinson e Carlo Castaldi de distribuirem as 30 ocupa- 
goes por seis categorias, o que escapa aos objetivos fixados 
para a analise em desenvolvimento. 

(39) Idem, pp. 40-1. 
(40) Vejam-se tabelas 10 a 14 do cap. 2 de Mobilidade e Trabalho, 

para um contacto direto com os resultados dessa segunda inves- 
tigagao de campo. Em todas essas tabelas o professor primario 
ocupa o decimo lugar, logo depois do contador, ao inves do no- 
no lugar, cf. tabela V — 16 do presente texto. 
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Para 89% dos professores primarios a sua ocupagao nao 

esta "recebendo o prestigio que merece", o que provavelmen- 

te afeta a sua identificagao com o magisterio primario, por- 

quanto o prestigio ocupacional se coloca dentre. as caracterls- 

ticas por eles mais prezadas dentre as condigoes de trabalho 

que aspiram, conforme evidencias do capltulo precedente. los- 

ses fatos, considerados ao lado dos resultados das tres men- 

cionadas pesquisas, especialmente com os constantes do qua- 

dro V — 16, indicam que as expectativas de prestigio profis- 

sional nao vem sendo preenchidas, para a grande maioria dos 

professores primarios, pela coletividade onde residem e tra- 

balham, sobretudo quando se sabe que eles reivindicam para 

a sua ocupagao prestigio equivalente ao das ocupagoes mais 

nobilitadas pela comunidade em geral. E' o que mostra a ta- 

bela seguinte, resumindo as tres ocupagoes assinaladas pelos 

professores primarios estudados na cidade de Sao Paulo, a 

fim de precisarem o tipo ou montante de prestigio que julgam 

apropriado aos seus papeis sociais. 

O prestigio que o professor primario merece deveria ser igual ao 
prestigio que se da a quais ocupagoes? 

V — 17 

Professores Primarios Professores Bscs. Normais 

Medico 
Padre 
Advogadb 
Jornalista 
Diretor-Sup. Companhia 
Func. Publico Medio 
Contador 
Gerente Comerc. Firma 
Gerente de Fabrica 
Fazendeiro 
Guarda-civil 
Escriturario 
Dono Peq. Estab. Com. 
Despachante 
Cozinheiro (rest. la. cl.) 
Trabalhador Agricola 

84,6% Medico 
70,0% Padre 
64,4% Advogado 
21,3% Jornalista 
18,2% Func. Publico Medio 
14,0% Diretor-Sup. Companhia 
9,5% Gerente de Fabrica 
5,3% Contador 
3,6% Gerente Comerc. Firma 
2,0% Escriturario 
2,0% Fazendeiro 
1,7% Dono Peq. Estab. Comer. 
1,7% Guarda-civil 
0,6% Viajante Comercial 
0,3% Trabalhador agricola 
0,3% Despachante 

75,2% 
72,9% 
52,7% 
24,8% 
22,5% 
12,4% 
10,8% 
9,3% 
8,5% 
2,3% 
2,3% 
1.6% 
0,8% 
0,8% 
0,8% 
0,8% 
0,8% Sitiante 
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Como se observa nesse quadro, que tambem inclui os re- 

sultados da sondagem estendida aos mestres de escolas nor- 

mals com o lito de apreender suas concep^oes sobre o presti- 

gio compativel com o magisterio primario, existe alto consen- 

so entre aqueles e os professores primarios, tal como ocorre 

no setor das suas respectivas representa^oes definidoras da do- 

cencia em escolas primarias como atividade feminina. Ao que 

tudo leva a crer, esse paralelismo de concepgoes sobre o ma- 

gisterio primario manifesta a integragao, no piano da ideolo- 

gia correspondente a essa ocupacao, entre escolas normals e 

escolas primarias, integragao essa correlata a existente no pia- 

no estrutural, consistente na articulagao entre escolas normals 

e primarias pelas imposigoes do mercado de trabalho. Entre- 

tanto, como ja se ressaltou em face de outros aspectos do fun- 

cionamento do complexo do ensino primario, ha evidencias que 

apontam nao so integragao, mas ainda inconsistencias no inte- 

rior desse complexo, ligadas a posigao conservantista ou tra- 

dicionalista mantida pelas escolas normals, em defasagem com 

as tendencias de profissionalizagao que o magisterio primario 

vem apresentando em seu processo de integragao na sociedade 

de classes. Assim, na equiparagao de prestigio entre o magis- 

terio primario e ocupagoes mais prezadas socialmente, encon- 

tra-se mais um componente da ideologia concernente aquela 

atividade, ao que tudo indica intimamente associado, no am- 

bito da cultura especializada das escolas normals, a concepgoes 

tradicionalistas que formulam o molde artesanal e paternalis- 

ta para o magisterio primario. Guardam analogia para com 

esse molde de exercicio ocupacional as justificativas de mui- 

tos professores primarios, ao reclamarem prestigio igual ao do 

padre, do medico e do advogado: "o magisterio primario e um 

sacerdocio"; "o professor primario e um medico de almas em 

formagao"; <ko professor e um advogado quando defende as 

criangas de meio ambiente pernicioso"; etc. Tais componen- 

tes ideologicos de conteudo patemalista, no piano das suas fun- 

goes socials manifestas servem como element© de defesa do 

nivel de vida e do grau de prestigio do professor primario; de 

modo latente, porem, desencadeiam compensagoes que opoem 
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os professores a degradagao economica e social da ocupagao. 

E sao incoerentes com a sociedade de classes em formagao, poi> 

que nao fundam a reivindicagao por salario e por prestigio em 

requisites propriamente profissionais. 

Suportam as mesmas interpretagoes as referencias • fre- 

qiientes dos professores ao passado do magisterio primario, a 

uma especie de "idade de ouro", quando "o professor primario 

tinha o mesmo valor e a mesma retribuigao monetaria do pro- 

motor e do delegado de policia". Tern o mesmo teor as ava- 

liagoes do salario percebido, julgado, quando muito, para a 

mulher auxiliar a familia, mas insatisfatorio "para um homem 

dar a familia uma vida digna". Nesse contexto de analise, mui- 

to significativa e, portanto, a ligagao estabelecida por quase 

todos os professores primarios entre remuneragao salarial e 

prestigio ocupacional que recebem: "Nossa carreira acha-se 

comparada a remuneragao de outra cujo tempo de estudo foi 

muito inferior a nossa. Os professores, verdadeiros missiona- 

ries da instrugao, deveriam ocupar o primeiro lugar dentre to- 

das as outras profissoes. E' a nossa missao a base do homem. 

que ocupa desde o mais baixo posto ate o mais elevado. As- 

sim sendo, o nosso valor e diminuido perante as demais pro- 

fissoes. Quando se viu um cobrador de onibus ganhar mais 

do que um professor primario? Governo e povo nao dao ao 

professor o que ele merece: prestigio e remuneragao de acor- 

do com a sua nobre missao. Eles ainda nao compreenderem o 

relevante papel que desempenhamos na formagao da juven- 

tude e da coletividade". Nao e sem certa dose de amargura 

que muitos professores, pensando no prestigio de sua ativida- 

de, se dizem "proletarios de gravata". Tal frase, comum entre 

eles, bem como as explicagoes para o que reputam como pres- 

tigio inferior ao status ideal do professor — incriminagoes ao 

Governo, criticas aos pais dos alunos, referencias ao baixo ni- 

vel cultural da populagao em geral — traduzem sempre, por 

uma forma ou outra, o que Wright Mills designa como panico 

de status (41). Com essa expressao ele denota a insatisfagao^ 

(41) C. Wright Mills, White Collar, esp. cap. II. 
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-dos "white-collars" com a diminuigao das diferengas que vi- 

nham conservando em face dos assalariados "manuais". Nes- 

se fenomeno de proletarizagao, ao que tudo indica ocorrendo 

com o magisterio primario publico estadual de Sao Paulo, as 

exigencias de maior prestigio para essa ocupagao assumem o 

aspecto de defesa ideologica da situagao de classe media assa- 

lariada, de um esforgo para manter distancia socio-economica 

do operariado, atraves do apego ao prestigio tradicional. A 

luta por consideragao social e a defesa de prestigio constituem 

um componente "subjetivo" da situagao de classe, se se qui- 

ser, o que nao obsta que nele a classe media assalariada tenha 

uma das caracteristicas da sua existencia (42). 

A analise do conteudo de certas publicagoes dirigidas a 

opiniao publica em geral e particularmente aos mestres pri- 

marios, revela fatos analogos as informagdes destes colhidas 

diretamente, e que admitem as mesmas interpretagoes para 

estas formuladas, ampliando-lhes, alem disso, a fundamentagao 

empirica. Por exemplo, assim principiava um dos artigos de 

uma revista bastante difundida entre o professorado prima- 

rio: "Longe vai o tempo em que o professor, ou melhor, aque- 

le que ensinava, era chamado — Mestre! Em nossos dias, o no- 

me Professor e tao comum, tao familiar, que ja nem merece 

aquele respeito, aquele prestigio, que tanto o destacava". Ao 

que a redagao da revista acrescentou: "registramos que a que- 

da vertical do professor, em Sao Paulo, a nosso ver, se deve 

ao descaso e falta de conhecimento com que sao feitas as leis, 

e principalmente ao abandono da classe pelo poder publico. 

Ha quarenta anos atras o nivel de vida do professor (prima- 

rio) era igual ao do promoter e do delegado de policia. Hoje 

e, infelizmente, pouco acima dos empregados bragais humil- 

des. Custa a crer que mogos de algum valor ainda ingressem 

numa carreira que so Ihes trara decepgoes, amarguras e mise- 

ria disfargada, a pior delas. A mais alta autoridade escolar 

(primaria), o Delegado de Ensino, com trinta anos de servigo, 

(42) A respeito dessa dimensao das classes medias, veja-se Henri 
Lefebvre, "Psychologic des Classes Sociales", cap. IV, Parte IX, 
2.° vol. do Traite de Sociologie, ed. Georges Gurvitch. 
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percebe o mesmo que um delegado novo de policia, e um pro- 

fessor e equiparado a um simples carcereiro de cadeia de lu- 

garejo, onde pode cochilar o dia tcdo..." (43). De semelhante 

natureza reivindicatoria sao estes excertos do manifesto "Ao 

Governo e ao Povo", langado pelo Centro do Professorado Pau- 

lista a 15 de outubro de 1960, data cerimonial denominada "Dia 

do Professor": "Esta associagao considera de seu imperioso de- 

ver e indeclinavel direito dirigir-se aos poderes competentes 

do Estado e a opiniao publica de Sao Paulo, a fim de afirmar: 

— ... O reconhecimento do professor como agente primacial 

na obra da educagao, sem a qual o desenvolvimento economi- 

co da Nagao nao sera completo e nem beneficiara integralmen- 

te o homem, e o reconhecimento da valorizagao permanente 

do professor no piano moral, intelectual, economico e social;... 

A exigencia que o professor, acatado e respeitado por parte 

dos pais, sustentara sempre no sentido de atuar mediante con- 

dignas condicoes de trabalho e de receber da parte dos pode- 

res publicos tratamento condigno e justa compensagao mate- 

rial;... A consideragao pelo problema humano do professor, 

cuja ardua tarefa merece compreensao, a fim de que a admi- 

nistragao nao se divorcie da genufna realidade das escolas e 

nem se esquega das afligoes que amarguram a vida dos mes- 

tres..A necessidade inadiavel em Sao Paulo de se atacar co- 

raj osa e objetivamente o problema da remuneragao do profes- 

sor, corrigindo-se agora as conhecidas injustigas repetidas no 

ultimo reajustamento de vencimentos da classe, e atendendo a 

incoercivel injungao da apavorante alta do custo de vida, que 

impoe urgente reajustamento geral do estipendio para todos 

aqueles que vivem de seu proprio trabalho, inclusive o profes- 

(43) Revista do Magisterio (Curso Primario), julho de 1959, pp. 16-7. 
E' interessante observar que certos argumentos e mesmo frases 
em que eles se exprimem aparecem tanto nas informagoes 
originais obtidas dos professores primarios como nas publica- 
goes do tipo dessa revista. Fica-se a perguntar se tais publi- 
cagoes os colhem dos professores ou se estes adotam as esposa- 
das nessas publicagoes. Provavelmente o processo e circular. 
De qualquer modo, o fato indica grande conenso entre o pro- 
fessorado primario quanto ao tema em foco. 
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sado do Estado, na base de sessenta por cento sobre as tabelas 

atuais (44). 

A luta por maior prestigio, constatada nos professores pri- 

marios de Sao Paulo, coaduna-se com a literatura relativa a 

"professionalization" (45) do magisterio elementar e medio 

norte-americano, de notorio conteudo ideologico, por reivin- 

dicar para esse magisterio prestigio superior ao que possui e 

equivalente ao das profissoes n<obres: medicina, advocacia etc. 

(46) — profissoes essas que, sintomaticamente, mais foram re- 

gistradas pelos mestres paulistanos investigados. E nao e di- 

ficil selecionar, na literatura pedagogica brasileira, um con- 

junto de textos com esse carater ideologico, patente nos excer- 

tos de artigos, manifestos e comunicados ja comentados. Re- 

ferindo-se a situagao social norte-americana, Havighurst e Neu- 

garten afirmam que "ha diversas defini^des de uma profissao 

nob re, mas geralmente os seguintes criterios sao abrangidos: a 

ocupaqao deve implicar elevada capacidade e esfor^o intelec- 

tual; requer educa^ao formal prolongada; envolve principal- 

mente a troca de servigo ou conselho ou orientagao por uma 

remuneragao ou provento, mais do que a venda de bens ten- 

do em vista o lucro; adquiriu tradigdes de dignidade grupal e 

resistencia ao comercialismo. Aplicando-se esses criterios, nao 

se pode quase por em diivida que o magisterio publico e uma 

profissao nob re. Mesmo quando se recorre a outros criterios, 

(44) Nesse manifesto tem-se uma rrtostra do novo estilo reivindica- 
torio adotado pelo Centro do Professorado Paulista, de con- 

teudo bem pouco tradicionalista, se cotejado com outras ma- 
nifestagoes e depoimentos fragmentariamente transcritos em ou- 
tras passagens do presente texto. O fato de o Centro constituir 
predominantemente uma associagao de mestres e administra- 
dores de escolas primarias se traduz inclusive no conteudo da 
Revista do Professor por ele editada mensalmente e distribuida 
gratuitamente aos seus socios que, em fins de 1960, atingiam 
a cifra aproximada de 27 000. Em setembro de 1958, por exem- 
plo, a tiragem da Revista ja era de 25 000 exemplares, 

(45) O termo profession fica aqui traduzido por "profissao nobre", 
expressao essa que sera aplicada mesmo quando sejam assala- 
riados os desempenhantes de ocupagoes desse tipo. 

(46) Dentre outros textos, consultem-se os reunidos na Parte V — 
"Social Aspects of the Teaching Profession" — da coletanea 
Social Foundations of Education, organizada por William O. 
Stanley e outros. The Dryden Press Inc., New York, 1957. 
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pode-se perceber que o magisterio esta rapidamente atingindo a 

situagao plena de uma profissao desse tipo" (47). Importa, po- 

rem, salientar que as comumente chamadas profissoes nobres 

gozam concomitantemente de alto prestigio e de elevada retri- 

buigao monetaria, ambos bem acima dos recebidos pelos pro- 

fessores elementares e medios, como se nota nos dados forne- 

cidos por aqueles mesmos autores a respeito da remuneragao 

de longa serie de categorias profissionais (48). O mesmo cabe 

dizer com referenda aos professores primarios publicos esta- 

duals da cidade de Sao Paulo, com apoio nas cifras e conside- 

ragoes ate entao aj^resentados. Acerca destes, caberia justa- 

mente a caracterizagao de Wright Mills para a sociedade norte- 

americana: "Os professores, sobretudo os de escolares elemen- 

tares e medias, sao os proletarios economicos das profissoes 

llobres,, (49). 

Consideragoes Finals 

Pelo exposto, verifica-se que a formagao e o desenvolvi- 

mento da sociedade de classes coincide com a degradagao da 

ocupagao dos professores primarios, tanto no piano economi- 

co quanto no social. Isso significa que a integragao do magis- 

terio primario na sociedade de classes esta sofrendo influen- 

cias que se refletem na consideragao dos professores pelos lei- 

gos e nas avaliagoes que eles fazem de si prdprios. Seria du- 

vidoso que, nessas condigoes, o grau de prestigio conferido ao 

professor fosse congruente com suas responsabilidades socials. 

O fenomeno parece abranger outras profissoes nobres, que tam- 

bem ficariam com soma de poder insuficiente para a realiza- 

gao de fungoes socials basicas. 

Assim, o estado atual do magisterio primario, em suas co- 

nexoes com o sistema de estratificagao socio-economica inclu- 

sive, reflete as transformagoes por que passa esse sistema, on- 

de ainda ha remanescentes da ordem senhorial e patrimonia- 

(47) Robert J. Havighurst e Bernice L. Neugarten, ob. cit., pp. 429-30. 
(48) Idem, pp. 424-9. 
(49) Wright Mills, White Collar, p. 129. 
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lista em substituigao pela configuragao societaria de classes. 

Ao que tudo indica, a classe media assalariada em geral, que 

se expande com a evolugao do sistema urbano-industrial capi- 

talista — e da qual os professores primarios tendencialmente 

participam — apresenta-se como setor da sociedade onde ten- 

dem a coexistir, por mais tempo, tragos da ordem tradicional 

ao lado dos ditados pelas necessidades de ajustamento dos seus 

membros a ordem de classes. Aspecto parcial dessa situagao 

de classe, em ultima analise internamente inconsistente, encon- 

tra-se nos moldes e praticas de certas atividades "nao-manuais" 

assalariadas a que seus membros se filiam — de um lado liga- 

dos a concepgoes tradicionalistas do mundo e da organizagao 

social, em particular a concepgoes e motivagoes ocupacionais 

paternalistas; e, de outra parte, envolvidos pelas tendencias de 

profissionalizagao dessas mesmas ocupagoes. O fenomeno, que 

resulta em situagao ocupacional estruturalmente crftica, pare- 

ce assumir aspectos mais agudos nas denominadas profissoes 

nob res. O caso do magisterio primario paulistano reveste-se, 

nesse contexto, de grande significado empirico e teorico, justa- 

mente por estar ocorrendo numa fase de desenvolvimento da 

sociedade para o tipo urbano-industrial capitalista, na qual ain- 

da pesam grandemente as forgas sociais ligadas a ordem esta- 

mental em desintegragao. 

Constata-se, no magisterio primario estudado, a coexisten- 

cia de componentes dos dois tipos de configuragao societaria e 

isso em varios pianos. De um lado a tendencia a proletariza- 

gao — em seus aspectos economicos e sociais —, colocando a 

ocupagao, segundo tudo leva a crer, nos estratos mais baixos 

da classe media assalariada, que se amplia com o contingente 

formado pelo professorado primario; e essa degradagao ocupa- 

cional estimula, por sua vez, as tendencias de profissionaliza- 

gao do magisterio primario, solapadoras dos moldes artesanais 

e paternalistas associados a essa atividade, conservados de fa- 

se social anterior. Por outro lado, porem, os professores pri- 

marios, em luta contra essa degradagao, apegam-se ao passado 

— como transparece em nogoes que preservam, como "missao 

dos professores" e outras —, defendendo, em estilo tradiciona- 
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lista, maior m'vel de renda e de prestigio, como tipicamente o 

fazem os membros da classe media assalariada. Num outro pia- 

no, a fase por que o magisterio primario atravessa redunda, 

pelas suas inconsistencias internas, em conseqiiencias negati- 

vas para o desempenho das funQoes socials fundamentals a 

cargo dos mestres de escolas primarias, dado que as tenden- 

cias de profissionalizagao dos seus papeis tern acarretado a exa- 

cerbagao das orientagoes instrumentais-individualistas no in- 

terior dessa categoria ocupacional, tomando-a paralelamente 

carente de uma compreensao consciente do que deveria ser a 

etica de responsabilidade do educador vivendo numa socieda- 

de de classes e desempenhando papeis profissionalizados, mas 

tambem integrados com a orientagao societaria indispensavel 

para que tais papeis garantam a adequada realizagao de fun- 

goes socials basicas para eles reservadas. 

Todavia, a profissionalizagao do magisterio primario, im- 

posta pela formagao da sociedade de classes e tendo uma das 

suas manifestagoes nos movimentos reivindicatorios de sala- 

rio e prestigio para a ocupagao, e grandemente refreada, ao 

que tudo indica, pelo fato de os desempenhantes dessa ativi- 

dade serem quase totalmente pessoas do sexo feminino, viven- 

do numa situagao de classe que, para a maioria delas, apre- 

senta tragos de classe media assalariada — situagao essa para 

a qual elas contribuem de modo ponderavel, embora secun- 

dario, sendo, pois, em grau apreciavel, garantida pelas ocupa- 

gdes a que se vinculam os membros masculines das suas fa- 

milias, especialmente pais ou esposos. Nessas circunstancias, 

a ocupagao que as professoras primarias exercem seria menos 

"vital" para elas do que o seria se o magisterio primario fos- 

se, ao contrario, ocupagao quase exclusivamente masculina. 

Nesse sentido, cabe levantar a hipotese de que, enquanto se- 

tor do funcionalismo publico estadual paulista, os membros 

do magisterio primario diferem de outros setores predominan- 

temente masculines desse funcionalismo, quanto as pressoes 

que poem na defesa de sua situagao de classe media assala- 

riada e, correlatamente, quanto ao estagio "qualitativo" de 

profissionalizagao em que se acham. Essa menor profissio- 



— 214 — 

nalizagao "qualitativa" do magisterio primario explicar-se-ia, 

entao, tambem pela condigao social generica da mulher, tida 

pela quase totalidade dos filiados a essa ocupagao. Nesse fato 

residiria mais uma forga social dificultando a integragao do 

magisterio primario na sociedade de classes, com as ja aludi- 

das repercussoes negativas no funcionamento e no rendimen- 

to das escolas primarias. Mas ha evidencias de que a profissio- 

nalizagao do magisterio primario se vem acentuando, consis- 

tentes sobretudo no novo estilo reivindicatorio emergente, lan- 

gado por associagoes que congregam professores primarios, mas 

que ainda nao contaria com suficiente adesao dessa categorih 

ocupacional. 

A propria evolugao da sociedade de classes parece, porem, 

implicar num acrescimo da importancia dos papeis economicos 

desempenhados pelas professoras no seio das suas familias, na 

diregao de estas conservarem sua posigao socio-economica, uma 

vez que as ocupagoes "nao-manuais" assalariadas da maioria dos 

"chefes" dessas familias, grande parcela dos quais constituida 

por funcionarios publicos, tambem sofrerao, se ja nao estive- 

rem sofrendo, o impacto que o desenvolvimento da sociedade 

de classes traz para o sistema de ocupagoes profissionais com 

o aparecimento e fortalecimento de novos criterios de valori- 

zagao das categorias ocupacionais. A ser assim, a maior impor- 

tancia das retribuigoes que as professoras aufiram de sua ocupa- 

gao, tendo em vista a preservagao da situagao de classe das 

suas familias, pressionara no sentido da maior profissionaliza- 

gao "qualitativa" do magisterio primario e, por extensao, de 

um numeroso contingente feminino — no que, de outro an- 

gulo, novamente se teriam repercussoes do desenvolvimento 

da sociedade de classe no magisterio primario e, reciprocamen- 

te, a contribuigao das transformagoes dessa ocupagao para a 

consolidagao desse mesmo tipo de sociedade global. 



VI 

MAGISMRIO PRIMARIO EM SAO PAULO 

(Sumario e Conclusoes) 

Na etapa atual das mudan^as por que passa a sociedade 

brasileira, no sentido de estar gradativamente realizando o sis- 

tema social global do tipo urbano-industrial capitalista, a me- 

tropole paulista apresenta-se como area onde os processes de 

urbanizagao e de industrializagao atingiram, ate o presente, o 

seu desenvolvimento maximo entre nos. Conforme a tradi^ao 

sociologica classica, pode-se indicar o estagio de vida social 

de Sao Paulo atraves de um dos tragos tipicos fundamentals 

dos sistemas urbano-industriais capitalistas, dizendo que nes- 

sa cidade se acha em consolidagao a organizagao societaria de 

classes. Todavia, como o demonstram varios estudos perti- 

nentes a aspectos socials, economicos, culturais, etc. da me- 

tropole paulista, nela ainda se encontram remanescentes da 

ordem senhorial e patrimonialista em fase bastante adiantada 

de desagregagao, paralelamente ao fortalecimento dos compo- 

uentes tipicos das sociedades de classes. Assim, e a sociedade 

brasileira em sua situagao mais avangada de transigao que se 

aprende pelos aspectos da realidade social paulistana. Nesse 

contexto, o estudo de uma ocupagao exercida nesse ambiente 

socio-cultural e economico em transigao evidencia, de um lado, 

como os componentes de fases sociais diferentes se refletem 

nesse setor da vida social, configurando-o tambem como setor 

em mudanga; de outro lado, pde em relevo como as transfor- 

magoes em processo nesse setor repercutem, reciprocamente, 

nas transformagoes ocorrendo em outros setores ou aspectos 

compreendidos no sistema social inclusivo. E' justamente o que 

os resqltados aqui alcangados acerca do magisterio primario 
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publico estadual da cidade de Sao Paulo demonstram ou sim- 

plesmente indicam ou sugerem. De fato, o atual estado dessa 

ocupagao se mostra como produto de balance e jogo de for^as 

socials conservadoras e inovadoras gerais ao sistema social glo- 

bal, fenomeno este verificado nos multiplos aspectos abrangi- 

dos pelas perspectivas fixadas na presente abordagem sociolo- 

gica daquela ocupagao. 

Tomando-se o magisterio primario como componente do 

subsistema social constituido pelo con junto dos papeis profis- 

sionais, verifica-se que a quase total ocupagao feminina dos car- 

gos docentes das escolas primarias resulta de acomodagao entre 

criterios universalistas de realizagao e de avaliagao de rendi- 

mento das atividades socials e de estruturagao burocratica das 

situagoes de trabalho profissional de uma parte — congruen- 

tes com a estratificagao em classes, com o avango do processo 

de individualizagao e com os padroes que validam grande in- 

tensidade do processo competitivo — e, de outra parte, as for- 

gas socials conservadoras que, embora cedam na diregao de pos- 

sibilitar a penetragao socialmente aceita das mulheres na po- 

pulagao economicamente ativa, agem no sentido de dirigir sele- 

tivamente essa vinculagao feminina ao sistema de ocupagoes 

profissionais, de tal modo que, de certa forma, a diferenciagao 

social mais ou menos rigida entre as categorias de sexo — ain- 

da que nao se faga pela valorizagao exclusiva da filiagao da 

mulher ao padrao de atividades domesticas, nao remuneradas 

— mantem-se pela feminizagao de algumas areas do sistema 

profissional, dentre elas se colocando, com grande realce, o ma- 

gisterio primario. 

No caso, a predominancia feminina nessa ocupagao esta sen- 

do considerada como produto de forgas integrativas inerentes 

ao sistema social global que articulam o subsistema de ocupa- 

goes profissionais com a estrutura familiar com relagoes assi- 

metricas entre os sexos, por seu turno coerente com os padroes 

aceitos para as relagoes eiltre as categorias de sexo em geral. 

A estrutura familiar, tendendo para o tipo conjugal, propicia 

a participagao das mulheres adultas em papeis extra-familiais 

de natureza profissional; mas essa participagao, inversamente, 



217 — 

tende a afetar o funcionamento do grupo familiar, solapando- 

ihe o molde patriarcal ou semi-patriarcal desse funcionamento, 

ao alterar a condigao social da mulher — sobretudo ao torna-la 

uma das fontes supridoras das necessidades economicas das 

suas familias. Essas fungdes de ordem economica desempenha- 

das pelo magisterio no seio das familias das professoras assu- 

mem, porem, importancia secundaria em face das fungoes do 

mesmo tipo desempenhadas pelas ocupagoes dos membros mas- 

culines adultos dessas mesmas familias. Essa condigao econo- 

mica complementar vivida pelas professoras, explicavel pela 

situagao de classe das suas familias, faz com que a filiagao fe- 

minina ao magisterio primario nao modifique fundamental- 

mente a condigao da mulher no ambito restrito do grupo fami- 

liar e o modelo de relagoes assimetricas entre as categorias de 

sexo. De outro angulo, na propria situagao de trabalho consis- 

tente no sistema escolar primario publico estadual encontra- 

se um con junto de forgas sociais favorecedoras da parti cipa- 

gao simultanea de um numeroso contingente feminino nos pa- 

peis domesticos e profissionais. Dentre elas, contam-se o curto 

periodo de trabalho letivo diario, a grande extensao e distri- 

buigao geografica dos cargos docentes contidos naquele siste- 

ma escolar, as normas reguladoras da carreira das professoras 

de um cargo docente a outro e, principalmente, a estrutura 

burocratica desse setor estatal do mercado de trabalho, que, 

comparada a dos setores privados, mostra-se como situagao de 

trabalho pouco competitiva, e, por isso, semi-marginal diante 

da intensificagao do processo competitivo, tipica do funciona- 

mento do sistema de ocupagoes profissionais das sociedades ur- 

bano-industriais capitalistas, para a qual as mulheres estariam, 

devido a sua condigao social tradicional, menos ajustadas do 

que os homens. 

O apontado balango entre tendencias conservantistas, liga- 

das a condigao tradicional da mulher, e tendencias de mudan- 

ga, manifestas na profissionalizagao feminina — encarada, por 

enquanto, apenas como participagao do contingente feminino 

no mercado de trabalho — nao tern no magisterio primario sua 

unica evidencia. O exame de outras ocupagoes com grande 
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porcentagem de mulheres entre seus membros evidencia que 

trata de ocupagoes que, como o magisterio primario, oferecem 

maiores possibilidades a acomodagao, quando nao a integra- 

gao, entre papeis femininos domesticos e profissionais. Ten- 

dencialmente, tais ocupagoes situam-se no chamado setor ter- 

clario de atividades, que inclui o magisterio primario. Numa 

linha de analise prospectiva, pode-se admitir que o desenvolvi- 

mento urbano-industrial da sociedade brasileira, tendo na ex- 

pansao do setor terciario uma das suas caracten'sticas, esti- 

mulara a profissionalizagao quantitativa da mulher, como pa- 

rece ser trago tfpico dos sistemas urbano-industriais, a julgar 

pelas maiores taxas femininas na populagao economicamente 

ativa de sistemas urbano-industriais em fase mais evoluida do 

que a presentemente alcangada pela sociedade brasileira. Mais 

ainda: nesses outros sistemas globais, a participagao feminina 

tende tambem a concentrar-se no setor das atividades tercia- 

rias (1). Para essa tendencia de crescimento quantitativo das 

taxas femininas no mercado de trabalho da sociedade brasilei- 

ra, a tradicional e bem sucedida feminizagao do magisterio pri- 

mario consistiria num estimulo a maior profissionalizagao fe- 

minina em geral e, ao mesmo tempo, numa forga seletiva en- 

caminhando essa profissionalizagao para as areas do sistema 

de ocupagoes profissionais onde a participagao feminina con- 

tivesse menor potencia disruptiva da integragao interna de ou- 

tros subsistemas, especialmente o familiar, e da integragao des- 

ses mesmos subsistemas entre si, particularmente o familiar 

com o de ocupagoes profissionais e o de estratificagao socio- 

'economica. 

Considerado enquanto modalidade tradicional de profis- 

sionalizagao feminina na sociedade brasileira, o magisterio pri- 

mario, como objeto de estudo sociologico, permite a identifica- 

gao das diversas dimensoes que a profissionalizagao da mulher 

(1) Dentre as obras citadas no cap. I, veja-se esp. "La Femme au 
Travail", Esprit, maio de 1961. O artigo de Andre Pierre, "La 
Promotion des Femmes Sovietiques", incluido nesse numero, 
traz informagoes sobre a tendencia que tambem se vem veri- 
ficando de concentragao da forga de trabalho feminina no se- 
tor terciario do sistema de produgao de bens e de servigos da 
U.R.S.S. 



— 219 — 

encerra, a partir de uma conceituagao ti'pico-ideal dessa area 

da vida social. Primeiramente, o aspecto estrutural, bastante 

flagrante, dado pelo desempenho feminino de papeis integran- 

tes do sistema de ocupa^oes profissionais e o desempenho con- 

comitante, pelas professoras, dos papeis familiais ideal e tra- 

dicionaimente definidos na consciencia coletiva como os apro- 

priados as mulheres socialmente adultas. Em segundo lugar, 

um dos aspectos ditos ideologicos, consistente na valida^ao, no 

piano dessa mesma consciencia coletiva, da filiagao feminina 

ao magisterio primario, ao ser este definido, por estereotipos 

do sexo, como ocupagao adequada ao sexo feminino, do ponto 

de vista economico e do "psicologico". Por outro lado, tem-se 

o nlvel psico-social do fenomeno da profissionalizagao da mu- 

Iher apreendido pelas motivagoes positivas de grande parcela 

das professoras ao seu exercfcio continuo do magisterio pri- 

mario e a sua participagao efetiva ou potencial nos papeis de 

dona de casa, de esposa e de mae. Finalmente, as concepgoes 

instrumentalizadas, defendidas pelas mestras de escolas prim^- 

rias acerca da ocupagao que possuem, indicam a instrumenta- 

lizagao por que o magisterio primario vem passando, em cor- 

respondencia as fungoes economicas que realiza, quando visto 

do angulo das necessidades ligadas a situagao de classe das fa- 

milias das professoras. E' essa profissionalizagao do magisterio 

primario, entendida como enfase posta pelos seus membros nos 

aspectos instrumentais-individualistas da ocupagao que, ditada 

pela necessidade de ajustamento das professoras as condigoes 

de vida social num sistema urbano-industrial, age como forga 

desintegradora dos moldes artesanais e patemalistas elaborados 

no passado e ainda preservados pelas escolas normals e por lei- 

gos como modelos de conduta ocupacional no magisterio pri- 

mario . Ao que parece, a profissionalizagao dessa ocupagao, pre- 

sa a importancia crescente da contribuigao das professoras pa- 

ra a composigao da renda familiar indispensavel para preservar 

a situagao de classe das suas familias, aparece, dentre as men- 

cionadas dimensoes da profissionalizagao feminina processada 

pelo magisterio primario, como a dimensao menos congruente 

com a condigao social tradicional e idealmente definida para as 
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mulheres adultas. Desse modo, na profissionalizagao do magis- 

terio primario, encontra-se a dimensao mais significativa do 

avango "qualitativo" da profissionalizagao feminina realiza- 

da atraves desse setor da estrutura do mercado de trabalho. 

Entretanto, tan to do prisma quantitativo quando do "qualita- 

tivo", a profissionalizagao feminina permanece aquem da mas- 

culina. No magisterio primario, a dimensao quantitativa do 

fenomeno chega quase ao extreme pela tomada quase completa 

dos cargos docentes pelas mulheres; contudo, o estagio "quali- 

tativo" da profissionalizagao deixa a desejar, ao nao ir ao en- 

contro dos requisites profissionais no mundo urbano e indus- 

trial . 

Em face da profissionalizagao da mulher, tres posigoes ideo- 

logicas se configuram: uma conservadora, que tern nos inte- 

lectuais catolicos esteios bastante fortes; outra, que se chama- 

ria de "progressista". e que pode ser exemplificada pela posi- 

gao de Alva Myrdal e Viola Klein (2); e ainda outra, mais ra- 

dical, com manifestagoes, por exemplo, em textos de Simone 

de Beauvoir e de autores marxistas em geral (3). No caso do 

magisterio primario publico estadual paulistano, com 89% de 

professores catolicos, inclusive a posigao conservadora Ihe e 

altamente favoravel, visto como cai na categoria das ativida- 

des profissionais por aquela considerada como compativeis com 

os papeis de mae e de dona de casa e a posigao subordinada da 

mulher perante o esposo (4). No entanto, os requisites de exercf- 

cio profissional, no meio urbano-industrial, fazem pressao no 

sentido "progressista" e radical. Assim, nao obstante a situa- 

gao cultural favorega ajustamentos de carater conservantista, 

as exigencias da profissao, na ordem social em formagao, fa- 

zem pressao na outra diregao — o que demonstra que ha uma 

contradigao fundamental, provocada pelas influencias psico- 

sociais ou socio-culturais do meio ambiente. Encarando-se os 

(2) Alva Myrdal e Viola Klein, ob. cit. 
(3) Simone de Beauvoir, ob. cit.; e Jean Freville, ob. cit. 
(4) Dentre outros, cf. Emmanuel Suhard, La Familia en el Mundo 

Modern©, trad., Ed. del Atlantico, Buenos Aires, 1957; e Alceu 
Amoroso Lima, A Familia no Mundo Moderno, Liv. Agir, Ed., 
Rio de Janeiro, 1960. 
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ajustamentos intelectuals das professor as primarias desse an- 

gulo, tem-se uma ideia das dificuldades que restringem seu 

campo de opgoes. O que poderia parecer, a primeira vista, ape- 

nas produto de deficiencias na formagao pedagogica e nas mo- 

tivagoes ou identificagoes de cunho societario polarizadas em 

torno dos papeis docentes prende-se tambem a propria situa- 

gao humana e de trabalho do professorado primario na "gran- 

de cidade" brasileira do presente. 

A profissionalizagao feminina pelo magisterio primario, co- 

mo que amortecida pelos papeis domesticos em particular e 

pelo status de mulher em geral dos membros dessa categoria 

ocupacional, tern seu correspondente nas fungoes realizadas pe- 

las escolas normals paulistas, onde as de carater tecnico-pro- 

fissional se acham pouco acentuadas devido ao fortalecimento 

das fungoes extra-profissionais — para-domesticas e propedeu- 

ticas — exercidas por essas mesmas instituigoes que permane- 

cem, pois, apenas parcialmente articuladas ao mercado de tra- 

balho dado pelo magisterio primario, tanto do ponto de vista 

quantitativo quanto do relative a qualidade de formagao pro- 

fissional especializada exigida pelas fungoes que o sistema ur- 

bano-industrial reclama que sejam realizadas atraves dos pa- 

peis docentes primarios. Tambem num outro piano as escolas 

normals, que com as primarias foram o complexo do ensino 

primario no interior do sistema escolar mais amplo e diferen- 

ciado, se apresentam atrasadas em face das exigencias de pro- 

fissionalizagao do magisterio primario, constataveis pelas as- 

piragoes ocupacionais instrumentalizadas, profissionalizadas, 

mantidas pelos professores. Trata-se da defesa — num tipico 

fenomeno de defasagem no interior do complexo do ensino 

primario — no nivel da cultura especializada das escolas nor- 

mals, de concepgoes artesanais e paternalistas para o exercf- 

cio daquela ocupagao. 

O fenomeno da profissionalizagao feminina pelo magiste- 

rio primario ocorre num setor do sistema de estratificagao so- 

cio-economica da sociedade global. Tendencialmente, os pro- 

fessores primarios se originam de familias que, ao que tudo 

indica, se situam na classe media assalariada, e nessa classe 
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tendem eles a permanecer, seja pela ocupagao dos pais, seja 

pela dos esposos das professoras, seja ainda pela posigao do 

magisterio primario na hierarquia propriamente economica e 

na de prestigio social. E essa situagao de classe, associada a 

essa ocupagao e as familias dos professores primarios, refle- 

te-se na composiQao socio-economica da clientela das escoias 

normals que, alem de predominantemente feminina, tende a 

provir de camadas socials que nao sao as mais baixas. For 

outro lado, a situa^ao de classe das familias das professoras 

fica como que resguardada pelas representagoes ideologicas 

concernentes ao magisterio primario que, alem de ser ocupa- 

gao letrada demandando escoiarizagao mais ou menos prolon- 

gada e nao acessivel a pessoas das mais baixas posigoes socio- 

economicas, e definida como ocupagao adequada as mulheres. 

Dir-se-ia que tais estereotipos de sexo tern a fungao de enco- 

brir as necessidades economicas das familias das professoras 

que as pressionam a participagao na populagao economicamen- 

te ativa, a fim de que a posigao socio-economica desses grupos 

restritos fique preservada, quando nao melhorada, no sentido 

de ir acompanhando as suas aspiragoes crescentes de pad^ao 

de vida, como e tipico nas sociedades de classes. 

As necessidades de preservagao de posigoes socio-economi- 

cas anteriores derivam das ameagas sempre atuantes na classe 

media assalariada, pela diminuigao das diferengas que seus 

membros guardavam com referenda aos operarios, por seu tur- 

no devida a melhoria socio-economica das condigoes de vida 

do proletariado. As familias das professoras devem estar sen- 

tindo tais necessidades, nascidas com o adiantado estagio de in- 

dustrializagao de Sao Paulo, no que se tern mais uma manifes- 

tagao da consolidagao da ordem de classes nessa regiao. Dessa 

forma, as fungoes economicas desempenhadas pelo magisterio 

primario, no seio das familias das professoras, tendem a reves- 

tir-se de maior importancia, o que repercutiria na propria 

ocupagao destas, ao leva-las a por mais enfase nos aspectos 

instrumentais-individualistas das atividades extra-familiais de 

que participam, assim contribuindo para que os modelos arte- 

sanais e paternalistas reservados ao magisterio primario ve- 
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nham a ser eliminados, no processo de integragao dessa ocupa- 

gao a sociedade de classes. Convergindo para esses mesmos 

resultados — profissionalizagao "qualitativa" da mulher, pro- 

fissionalizagao do magisterio primario e formagao e ampliagao 

da classe media assalariada — estao as tendencias de proleta- 

rizagao do magisterio primario, constatadas pelo nivel de re- 

muneragao salarial dos seus membros e pelos movimentos rei- 

vindicatorios de salario e prestigio por estes desencadeados. 

Ao que tudo leva a crer, o magisterio primario publico esta- 

dual paulistano chegou, definitivamente, no momento, a cons- 

tituir tipica ocupagao da classe media assalariada, tal como com 

ele sucede na sociedade norte-americana (5). Nessas circuns- 

tancias, e de se esperar que, com o aparecimento de outras 

modalidades de profissionalizagao quantitativa da mulher — 

mais compensadoras do ponto de vista individual e avaliadas 

por criterios instrumentais consentaneos com a sociedade de 

classes — a extragao socio-economica dos membros do magis- 

terio primario se democratize, com a paralela procura maior 

das escolas normais por contingentes femininos advindos de 

familias com posigoes socio-economicas mais baixas. 

Tambem por essa sua degradagao economica e social, o 

magisterio primario promovera, indiretamente, a diversifica- 

gao da profissionalizagao feminina, ao estimular, por sua des- 

valorizagao, a procura de outras areas do sistema de ocupagoes 

profissionais. E, entao, se patenteara, plausivelmente, o pro- 

blema ventilado por educadores e cientistas sociais norte-ame- 

ricanos: a competigao entre setores do mercado de trabalho pe- 

la forga de trabalho mais capaz e rendosa, processo esse em que 

o magisterio primario sai sem grande exito (6). Alia^, ja no 

presente estagio do desenvolvimento urbano-industrial paulis- 

ta, as recompensas maiores — avaliadas por criterios vigentes 

nas sociedades urbano-industriais capitalistas para valorizagao, 

(5) Alem das obras concernentes a esse tema, referidas no cap. V, 
vejam-se ainda Lindley J. Stiles (ed.), The Teacher's Role in 
American Society, Harper & Brothers Pub., New York, 1957, 
esp. Partes I e IV; e Myron Lieberman, Education as a Profes- 
sion, Prentice-Hall, Inc., 1960, esp. caps. 8-14. 

(6) Dentre outros, veja-se Myron Lieberman, oh. cit. 
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do angulo individual, das ocupagoes profissionais — concedi- 

das por outros setores do mercado de trabalho, em face da de- 

gradagao socio-economica do magisterio primario, respondem 

grandemente pela feminizagao dessa ocupagao, que nao seria, 

entao, conseqiiencia de sucesso das mulheres na competigao 

com os homens pelo preenchimento dos cargos docentes das 

escolas primarias. De uma perspectiva mais ampla de analise, 

esse fenomeno de desvalorizagao de certas ocupagoes e a cor- 

respondente feminizagao por que atravessam continuaria a con- 

tribuir para que as relagoes entre as categorias de sexo nao se 

tornassem altamente competitivas e para que a profissionali- 

zaqao feminina nao colidisse acentuadamente com o sistema se- 

mi-patriarcal que os grupos familiais tendem a manter em seu 

funcionamento (7). 

A formagao da sociedade de classes coincide, portanto, com 

a degrada^ao do magisterio primario, tanto no piano econo- 

mico quanto no do prestigio conferido a essa cupagao. A esse 

processo reagem os professores, num esforgo de preservagao 

da posigao herdada pela sua ocupagao da ordem senhorial e 

patrimonialista em desagregagao. Essa reagao, considerados os 

professores em sua situagao de classe, assume aspectos de luta 

contra a proletarizagao e, complementarmente, de comporta- 

mentos tipicos da classe media assalariada. Encarada em suas 

manifestagoes restritas ao ambito ocupacional, essa reagao se 

apresenta como enfatizagao dos aspectos instrumentais-indivi- 

dualistas associados a ocupagao. Em outras palavras, a profis- 

sionalizagao do magisterio primario, pensada como imposigao 

do desenvolvimento da sociedade de classes e como valorizagao 

da dimensao individualista dessa ocupagao pelos seus desem- 

penhantes, esta intimamente conexa com a reestruturagao so- 

frida pelo sistema de ocupagoes profissionais, com o fortaleci- 

mento de novos criterios de valorizagao das ocupagoes e com 

(7) Alem dos textos de Parsons mencionados em notas preceden- 
tes, consultem-se os resultados da pesquisa de Morris Rosenberg, 
ob. cit., que mostram como a escolha diferencial das ocupagoes 
por individuos masculinos e femininos traduziria a necessidade 
de reduzir a competicao entre as categorias de sexo pelos pa- 
peis profissionais. 
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a decadencia socio-economica do magisterio primario. Os da- 

dos dispomveis permitem afirmar que a atual fase do ma- 

gisterio primario, em seu processo de integragao a sociedade 

de classes, se configura como situagao social estruturalmente 

de crise, marcada pela exacerbagao da orientaqao individualista 

dos professores primarios para com aquela ocupagao, em pre- 

jufzo da orientagao societaria que os papeis docentes exigem 

de quern os desempenham, sob risco de as fungoes sociais ba- 

sicas, a eles reservadas, serem precariamente efetuadas, dada 

a insuficiente identificagao do professorado com as responsabi- 

lidades inerentes aos seus papeis sociais. 

Manifestagao entrosada a essas outras, relativa a integra- 

gao do magisterio primario na sociedade de classes e respon- 

dendo cumulativamente com elas pelos tragos sociopaticos ve- 

rificados naquela ocupagao, consiste no enfraquecimento das 

concepgoes paternalistas a respeito dos papeis docentes, do fun- 

cionamento interno das escolas primarias e das relagoes des- 

tas com as comunidades onde se localizam — decadencia essa 

apreendida tanto pelas tendencias de burocratizagao dos papeis 

docentes como pelas novas concepgoes defendidas por profes- 

sores primarios e fami'lias de alunos, e ainda pelas relagoes efe- 

tivamente constataveis no interior da escola e no sistema de 

relagoes escola-area escolar (8). Contudo, essa desintegragao 

da ideologia paternalista correspondente as escolas primarias 

e ao magisterio nelas exercido nao se fez paralelamente a for- 

magao e fortalecimento de uma nova etica de responsabilidade 

para os professores primarios, em substituigao a etica paterna- 

lista inconsistente com a sociedade de classes e com as exigen- 

cias de ajustamento profissional que esta impoe aos mestres 

de escolas primarias. Como forgas sociais contrabalangadoras 

dessa motivagao inadequada dos professores as responsabilida- 

des inerentes aos seus papeis e que garantem a orientagao so- 

cietaria que a estes cumpre manter, restariam, de uma parte, 

o controle oriundo da comunidade local servida pela escola pri- 

maria, sob a forma de movimentos de opiniao publica; de ou- 

(8) Cf. Luiz Pereira, ob. cit. 
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tra, o controle institucionalizado, de natureza burocratica, de- 

legado aos cargos administrativos nos mais variados escaloes. 

hierarquicos no interior do sistema escolar primario publico 

estadual de Sao Faulo. Apesar de existirem evidencias de que 

os controles comunitarios locais comegam a se desenvolver — 

numa evidencia de que tais comunidades estao a se integrar 

na ordem de classes inclusiva —, o nivel cultural medio dessas 

comunidades, conjugado com os remanescentes paternalistas 

nas relagoes escola primaria-area escolar, nao possibilita gran- 

de eficacia aos movimentos de opiniao publica que forcem pro- 

fessores e administradores ao apego de suas obrigagoes buro- 

craticamente formuladas no piano estatutario. Demais, fal- 

tam a esses movimentos de opiniao publica canais estrutura- 

dos que permitam atuagao direta sobre a escola primaria (9). 

Quanto aos controles administrativos burocraticos, que pos- 

sam ser exercidos no interior do sistema escolar — tanto no sen- 

tido de estimular positivamente quanto no de reprimir trans- 

gressoes as obrigagoes inerentes aos papeis docentes — varias 

condigoes do funcionamento do sistema escolar primario pu- 

blico estadual dificultam a sua atuagao efetiva. Em primeiro 

lugar, os administradores nao contariam com formagao espe- 

cializada indispensavel para porem em pratica o controle es- 

timulante positive a identificagao dos professores com a orien- 

tagao societaria das escolas primarias e do sistema escolar 

primario como um todo. De outro lado, o problema social 

consistente na precaria identificagao dos mestres com seus 

papeis envolve tambem muitos dos administradores escolares. 

Mais ainda; o sistema de incentives que estes podem mobi- 

lizar, inerentes a organizagao burocratica do sistema escolar 

primario publico estadual, nao se atualizou, tanto para aten- 

der as tendencias de profissionalizagao do magisterio como 

para enfrentar os aspectos sociopaticos que essa profissiona- 

lizagao contem no presente. Trata-se de inadequagao de esti- 

mulagoes e de sangoes reprovativas, de criterios de recruta- 

mento, de mobilidade, de promogao etc. — enfim, inadequa- 

(9) Cf. nota anterior. 
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gao de toda uma estrutura burocratica cujo maior rendimen- 

to social implica em sua reestruturagao, a fim de que, tendo 

por objetivo esse maior rendimento, enfrente novas situa^oes 

criadas pela formagao recebida pelo professorado primario, 

pelas tendencias de profissionalizagao do magisterio primario 

e pelas imposigoes do sistema urbano-industrial no sentido de 

as fungoes das escolas primarias se fortalecerem, se amplia- 

rem e se diversificarem (10). 

Embora nao convenha esquecer as fungoes que as "asso- 

ciagoes de classe" do professorado primario podem desempe- 

nhar para a superagao do presente estagio critico da ocupagao 

e para a melhoria das condigoes de trabalho dos professores, 

com beneficas conseqiiencias para a melhoria das condigoes 

de funcionamento das escolas primarias e para a elevagao do 

rendimento destas, nao parece haver duvida de que, em se 

tratando do professorado primario publico estadual, o peso 

maior das mudangas provocadas a serem desencadeadas recai 

nos especialistas em educagao e nos administradores filiados 

ao sistema escolar estatal, mesmo que, por adogao de praticas 

administrativas "democraticas", apelem eles a cooperagao dos 

proprios professores para a reestruturagao conjunta e simul- 

tanea do complexo do ensino primario, de molde a controla- 

rem racionalmente a formagao profissional, a carreira e o 

exercicio efetivo do magisterio primario. Dada a situagao de 

trabalho dos professores primarios publicos estaduais paulis- 

tas, ao menos "formalmente" consistente numa grande buro- 

cracia publica, nao cabe como alternativa a ser positivamente 

explorada, para a obtengao de maior rendimento social do 

magisterio primario, as tentativas norte-americanas em favor 

da "professionalization" da ocupagao — ja anacronica, nessa 

(10) Alem das obras sobre o assunto, citadas em) rodapes de capi- 
tulos anteriores, a maioria delas de educadores, veja-se Lind- 
ley J. Stiles (ed.), ob. cit., esp. Partes II e III para uma tenta- 
tiva de formulagao sistematica, embora teoricamente debil, das 
fungoes efetivas e potenciais das escolas primarias, em corres- 
pondencia com os papeis docentes, nos sistemas urbano-indus- 
triais. 
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sociedade, pelo seu carater gremialista (11) — e incoerente 

com o fato de o professorado primario em foco ser parcela 

de um funcionalismo publico. 

Como se nota, e duplo o significado da contribuigao des- 

te estudo sociologico sobre o magisterio primario publico es- 

tadual, para o educador e o reformador educacional. Inicial- 

mente, por comprovar muito dos resultados das analises da 

situagao, constantes de extensa literatura pedagogica, muito 

dela aproveitada para enriquecimento da base empirica desta 

interpretagao sociologica da mesma situagao. Em segundo lu- 

gar, pondo em evidencia certos aspectos da situagao que nao 

foram explorados por aquelas mesmas analises nao sociologi- 

cas. Assim procedendo, chegou-se a caracterizagao do magis- 

terio primario numa area em intenso processo de urbaniza- 

gao e industrializagao na sociedade brasileira; evidenciou-se 

como a situagao de mudanga se reflete, objetivamente, na po- 

larizagao dos centres de interesses ocupacionais dos profes- 

sores; e como as forgas sociais espontaneas em operagao afe- 

tam negativamente o rendimento social do magisterio e das 

escolas primarias, se nao forem positiva e racionalmente con- 

troladas. Acredita-se que esse diagnostico sociologico da si- 

tuagao complete outros existentes, aumentando as possibilida- 

des de mudanga provocada que a situagao esta a reclamar, jus- 

tamente num pen'odo em que as pressoes do sistema urba- 

no-industrial em expansao se fazem na diregao de uma demo- 

cratizagao da escola primaria, nao so em sua dimensao quan- 

titativa — pela elevagao do mimero de matriculas, pelo pro- 

(11) Analise bastante extensa e minuciosa dos movimentos de "pro- 
fessionalization" do magisterio elementar e medio, na socieda- 
de norte-americana, encontra-se em Myron Lieberman, ob. cit. 
Identificado com esses movimentos, o autor nao o encara cri- 
ticamente, ao que seria levado se considerasse com maior pro- 
fundidade as conexoes do estado atual daquela ocupagao com as 
caracteristicas do sistema social global onde se insere. O anacro- 
nismo do carater gremialista, essencial a esses movimentos de 
"professionalization", vem do fato de estes irem de encontro 
as tentativas gerais da sociedade norte-americana que alteram 
a situagao de trabalho dos profissionais "liberais", transforman- 
do-os gradativamente em assalariados filiados a grandes organi- 
zagoes burocraticas, cf. analise de Wright Mills, White Collar. 
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longamento dos pen'odos letivos diarios e do tempo global de 

escolarizagao —, mas tambem em sua dimensao qualitativa, 

afetada pelo equipamento material dessa instituigao e pelo 

desempenho dos papeis distribuidos pelo pessoal remunerado 

do sistema escolar primario publico estadual, a cargo de quern 

se acham aproximadamente 73% dos alunos de escolas prima- 

rias da Capital e 86% dos do Estado inteiro (12). 

Recorrendo a uma expressao corrente em estudos sobre 

administragao de empresas, a situagao atual do magisterio pri- 

mario configura-se como caso amplo e agudo de problemas hu- 

manos no interior do sistema escolar primario publico estadual, 

tanto pelas insatisfagoes "pessoais" dos membros de toda uma 

categoria ocupacional trabalhando nesse sistema, como pelas 

conseqiiencias negativas desse estado de coisas sobre o rendi- 

mento dos servigos realizados por esse sistema social restrito 

voltado para o atendimento de necessidades e interesses da co- 

letividade em geral. Como soi acontecer com configuragoes 

sociopaticas daquela ordem, o diagnostico sociologico aponta 

condigoes socials externas a sistemas restritos, (consistentes em 

situagoes de trabalho profissional), que respondem grandemente 

pelos problemas humanos verificados em tais sistemas, desde 

que estes nao se integrem as mudangas do sistema mais inclu- 

sivo de que participam. No que concerne ao magisterio pri- 

mario estudado na cidade de Sao Paulo, a fofmagao e o desen- 

volvimento da sociedade de classes estao na base dos problemas 

dessa categoria ocupacional e do sistema escolar onde ela se 

insere, cuja superagao requer um esforgo de racionalizagao do 

sistema escolar primario publico estadual, que leve em contas 

aspectos internes desse sistema em suas conexoes com outros 

sistemas sociais parciais e com o sistema social global — aspec- 

(12) Sobre a interferencia deliberada na realidade social, especial- 
mente no sen setor educacional, veja-se Florestan Fernandes, 
"A Ciencia Aplicada e a Educagao como Fatores de Mudanga 
Cultural Provocada", cap. 4 dos Ensaios de Sociologia Geral 
e Aplicada, onde se discute e se fundamenta a contribuigao do 
sociologo para o educador e o reformador educacional. 
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tos que geralmente escapam ao horizonte intelectual dos ad- 

ministradores comuns —, esforgo esse que o carater estatal da- 

quele sistema escolar facilita quanto mais intensamente recla- 

ma, dada a orientagao societaria inerente a esse ramo da pro- 

dugao de servigos. 



APENDICE 

Na forma em que foram distribuidos aos informantes, os 

questionarios se iniciavam por uma folha de rosto onde vi- 

nham comunicados, em linhas bem gerais, os objetivos e par- 

te do piano de execugao da pesquisa. Julga-se, porem, dispen- 

savel a reprodu^ao dessa pega introdutoria. 

Tanto os questionarios como o formulario contem algu- 

mas falhas "formais" que, na medida do possivel, chegaram 

a ser superadas por instrugoes especiais dadas aos pesquisa- 

dores-coletores — seguidas, com respeito aos questionarios, 

na fase do recolhimento e "corregao" destes; e, com referen- 

cia ao formulario, durante o desenrolar da entrevista toda. Os 

quesitos abaixo sao os que foram efetivamente explorados nes- 

ta monografia. 

J 
Questionario para Professdres Primarios 

I. A lista abaixo apresenta 10 condigoes que podem ser ofe- 
recidas por diferentes profissoes. Indique 4 condigoes pro- 
fissionais que V. considera basicas para V., dada as atuais 
condigoes de vida. 
— uso das suas aptidoes e capacidades pessoais 
— boa remuneragao 
— ambiente para V. ser criador e original 
— garantia de prestigio, respeito, consideragao (posigao so- 

cial) 
— ambiente para V. lidar com pessoas, mais do que com 

coisas 
— Possibilidade de future estavel e seguro 
— ambiente em que V. exerga lideranga 
— oportunidade para V. ser util para os outros 
— ambiente que nao seja rotineiro (oportunidade de novas 

experiencias) 
— ambiente em que V. fique relativamente livre da diregao ou 

supervisao de outras pessoas 
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2. Na lista abaixo, indique as 4 condigoes profissionais que mais: 
estao sendo satisfeitas pelo magisterio primario file e uma 
profissao que em alto grau esta 
— favorecendo o uso das suas aptidoes e capacidades pessoais. 
— dando uma boa remuneragao 
— permitindo que seja criador e original 
— dando prestigio, respeito, consideragao (posigao social) 
— permitindo lidar com gente ou pessoas, mais do que com 

coisas 
— oferecendo um futuro estavel e seguro 
— permitindo que se exerga lideranga 
— permitindo que se seja util para os outros 
— dando oportunidade de ter-se novas experiencias e nao 

cair em rotina 
— permitindo que se fique relativamente livre da diregao 

ou supervisao de outras pessoas 
3. Seu sexo e: 

— masculine 
— feminino 

4. Quanto ao estado civil V. e: 
— solteiro 
— casado. Qual a data do casamento? 
— viiivo. 
— desquitado 

5. Sua religiao e: 
— catolica 
— protestante 
— espirita 
— outra. Qual? 

6. Qual e a data do seu nascimento? 
7. Em que ano V. terminou o curso normal? 
8. V. se diplomou em escola normal 

— estadual 
— municipal 
— particular leiga 
— particular religiosa 

9. a. Alem da escola primaria onde nosso pesquisador foi procura- 
lo(a), V. leciona no momento em outras escolas? 
— sim 
— nao 

b. No caso de resposta afirmativa, essas escolas sao: 
— curso de admissao ao ginasio 
— primaria particular 
— primaria municipal 
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— secundaria 
— normal 
— outra. Qual? 

10. V. tem no momento alunos particulares? 
— sim 
— nao 

11. V. tem outra atividade remunerada que nao seja dar aulaT 
— nao 
— sim. Qual? 

12. Na escola primaria, onde nosso pesquisador foi procura-lo(a), 
V. e professor 
— efetivo 
— nao-efetivo 

13. Quantas horas de aula V. da por dia nessa escola? 
14. a. Sua vida seria perturbada se fosse aumentado o numero de 

horas que V. da por dia nessa escola? 
— sim 
— nao 

b. No caso de resposta afirmativa, diga porque sua vida seria 
perturbada. Seja tao explicito(a) e minucioso(a) quanto pos- 
sivel. 

15. Os seus alunos estao precisando ter mais horas de aula por 
dia? 
— nao 
— sim. Quanto tempo mais? 

16. Nessa mesma escola, qual e o seu rendimento mensal? (No 
caso do professor substitute: Qual seria o rendimento se le- 
cionasse todos os dias do mes?) 

17. a. V. acha que se remunera convenientemente o(a) professorQa 
primario(a) ? 
— sim 
— nao 

b. No caso de resposta negativa: Qual deveria ser a remunera- 
gao mensal que V. acharia adequada para V., enquanto mestre 
de escola primaria? 

c. Na sua opiniao, por que nao se remunera convenientemente o 
professor primario? 

18. a. V. acha que em geral se da a(o) professor(a) primario(a) o 
prestigio merecido? 
— sim 
— nao 

b. No caso de resposta negativa: Da-se em geral mais prestigio 
ou menos prestigio do que o(a) professor(a) primario(a) me- 
rece? 
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— da-se mais 
— da-se menos 

c. Ainda no caso de resposta negativa: Por que V. acha que se 
da a(o) professor(a) primario(a) menos prestigio do que me- 
rece? Seja tao explicito(a) e minucioso(a) quanto possivel. 

19. Na sua opiniao, o prestigio que o(a) professor (a) primario(a) 
merece e ou deveria ser igual ao prestigio que se da a quais 
ocupagoes? Para responder indique 3 ocupagoes dentre as 
constantes da seguinte lista: 
— balconista 
— sitiante 
— padre (sacerdote) 
— guarda-civil 
— carpinteiro 
— gerente de fabrica 
— pedreiro 
— jornalista 
— mecanico 
— medico 
— gerente comercial de firma 
— empreiteiro 
— advogado 
— cozinheiro (restaurante de la. classe) 
— escriturario 
— lixeiro 
— fazendeiro 
— funcionario public© de padrao medio 
— motorista 
— contador 
— viajante comercial 
— tratorista (agricultura) 
— dono de pequeno estabelecimento comercial 
— condutor de trens 
— trabalhador agricola 
— despachante 
— diretor superintendente de companhia 
— gargao 
— estivador 

20. Ha quanto tempo V. exerce o magisterio primario? (meses 
e anos) 

21. a, Se V. tivesse inteira liberdade, nao tivesse nenhuma barrei- 
ra ou obstaculo ou dificuldade, e pudesse praticamente reini- 
ciar a vida, qual a profissao que V. escolheria? 
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b. Por que escolheria essa profissao? Seja tao explicito(a) e 
minucioso(a) quanto posslvel. 

22. Dadas as suas condigoes atuais de vida, V. pretende: 
— lecionar em curso secundario ou normal 
— ser diretor(a) de escola primaria 
— continuar como professor (a) primario(a) 
— outras pretensoes profissionais. Quais? 

23. a. V. gostaria de freqiientar algum curso? 
— nao 
— sim. Qual? 

b. No caso de resposta afirmativa: Por que V. gostaria de fa- 
zer este curso? Seja tao explicito(a) e minucioso(a) quanto 
possivel. 

24. a. Na epoca em que V. comegou a lecionar em escola prima- 
ria, qual era a principal ocupagao do seu pai? (Se na epoca 
ele ja estava aposentado ou nao era vivo, qual foi a ultima 
profissao ou ocupagao dele?) Indique a profissao ou ocupagao 
da forma a mais precisa possivel. 
— Profissao ou ocupagao 
— Ramo de atividade: 

b. Nessa profissao ou ocupagao ele 
— era empregado 
— nao era empregado. Quantos empregados ele tinha? 

c. Quando V. comegou a lecionar em escola primaria, seu pai 
era vivo? 
— nao 
— sim. Ainda trabalhava? (sim-nao) 

25. a. Atualmente qual e a principal ocupagao ou profissao do seu 
pai? (Se ele ja esta aposentado ou nao e vivo, qual foi a 
ultima profissao ou ocupagao dele) Indique a profissao ou 
ocupagao da forma a mais precisa possivel: 
— Profissao ou ocupagao 
— Ramo de atividade 

b. Nessa profissao ou ocupagao ele e (ou era): 
— empregado 
— nao empregado. Quantos empregados ele tern (tinha)? 

26. a. Se V. for ou tiver sido casado(a), qual e (ou era) a princi- 
pal ocupagao ou profissao do(a) seu(ua) esp6so(a)? — Se 

' ele (ela) ja estiver aposentado (a) ou nao for vivo (a), qual 
foi a ultima profissao dele (a)? Indique a profissao ou ocupa- 
gao da forma a mais precisa possivel: 
— Profissao ou ocupagao 
— Ramo de atividade 

b. Nessa profissao ou ocupagao ele (a) e (ou era): 
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— empregado 
— nao empregado. Quantos empregados ele(a) tem (tinha)? 

27. a. Na sua opiniao, o magisterio primario e uma profissao 
— mais adequada ao homem 
— mais adequada a mulher 

b. Por que? (Responda da forma a mais explicita e minucio- 
sa possivel). 

28. a. Do ponto de vista economico, o magisterio primario e uma 
profissao 
— mais adequada ao homem 
— mais adequada a mulher 

b. For que? (Responda da forma a mais explicita e minucio- 
sa possivel). 

29. a. Na sua opiniao, o magisterio primario em escola primaria 
publica e uma profissao que garante, a quern o desempenha, 
um future estavel e seguro? 

b. Por que? (Responda da forma a mais explicita e minucio- 
sa possivel). 

30. A sra. sua mae teve ou tem alguma ocupagao remunerada? 
— nao 
— sim. Qual? 

31. Na sua opiniao, pelo seu modo e padrao de vida V. per- 
tence a "classe social" alta ou media ou baixa? 
— alta 
— media 
— baixa 

32. Se V. pertence a essa "classe social", a maioria dos seus alu- 
nos pertence a qual delas? 
— alta 
— media 
— baixa 

Questionario para Professores de Escolas Normals 

1. Na escolha e no desempenho de qualquer profissao, todas as 
pessoas buscam satisfazer determinados desejos ou aspira- 
goes que elas tem. A lista abaixo apresenta 10 desejos ou 
condigoes que podem ser satisfeitos por diferentes profissoes. 

a. De acordo com a sua opiniao, indique os 4 desejos mais im- 
portantes para o professor ou professora primaria IDEAL. 
— desejo de usar as suas aptidoes e capacidades pessoais 
— desejo de ter uma boa remuneragao monetaria 
— desejo de ser criador e original 
— desejo de ter posigao social ou prestigio 



— 237 — 

— desejo de lidar com pessoas mais do que com coisas 
— desejo de ter um futuro estavel e seguro 
— desejo de exercer lideranga 
— desejo de ser util para os outros 
— desejo de nao cair na rotina, de ter novas experiencias 
— desejo de ficar relativamente livre da supervisao ou di- 

regao de outras pessoas 
b. De acordo com a sua opiniao, indique os 4 desejos mais co- 

muns entre os atuais professores primarios. 
— desejo de usar as suas aptidoes e capacidades pessoais 
— desejo de ter uma boa remuneragao monetaria 
— desejo de ser criador e original 
— desejo de ter posigao social ou prestigio 
— desejo de lidar com pessoas mais do que com coisas 
— desejo de ter um futuro estavel e seguro 
— desejo de exercer lideranga 
— desejo de ser util para os outros 
—i desejo de nao cair na rotina, de ter novas experiencias 
— desejo de ficar relativamente livre da supervisao ou di- 

regao de outras pessoas 
2. a. Na sua opiniao, atualmente os professores primarios 

— tern miais prestigio do que merecem 
— tern menos prestigio do que merecem 
— tern o prestigio que merecem 

b. Se V. acha que aos professores primarios se da menos pres- 
tigio do que eles merecem, quais sao na sua opiniao os mo- 
tives disso? 

3. Na sua opiniao, o prestigio que o(a) professor(a) primario(a) 
merece e ou deveria ser igual ao prestigio que se da a quais 
ocupagoes? Para responder, assinale 3 das ocupagoes cons- 
tantes da seguinte lista: 
— balconista 
— sitiante 
— padre (sacerdote) 
— guarda-civil 
— carpinteiro 
— gerente de fabrica 
— pedreiro 
— jomalista 
— mecanico 
— medico 
— gerente comercial de firma 
—• empreiteiro 
— advogado 
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— cozinheiro (restaurante de la. classe) 
—. escriturario 
— lixeiro 
— fazendeiro 
— funcionario publico de padrao medio 
— motorista 
— contador 
— viajante comercial 
— tratorista (agricultura) 
— dono de pequeno estabelecimento comercial 
— condutor de trens 
— trabalhador agricola 
— despachante 
— diretor superintendente de companhia 
— gargao 
— estivador 

4. a. Na sua opiniao, atualmente os professores primarios publi- 
cos recebem a remuneragao que merecem? 
— sim 
— nao 

b. Em caso de resposta negativa, pergunta-se: For que? 
c. Ainda no caso de resposta negativa: Quanto os professores 

primarios publicos deveriam comegar ganhando por mes? 
5. a. Na sua opiniao, o magisterio primario e uma profissao 

— mais adequada ao homem 
— mais adequada a mulher 

b. For que? (Responda da forma a mais explicita e minuciosa 
possivel). 

6. a. Do ponto de vista economico, o magisterio primario e uma 
profissao 
— mais adequada ao homem 
— mais adequada a mulher 

b. Por que? (Responda da forma a mais explicita e minuciosa 
possivel). 

7. V. trabalha ou ja trabalhou em escola primaria? 
— nao trabalha (ou) 
— trabalha (ou) como professor 
— trabalha(ou) como diretor 
— trabalha (ou) como inspetor escolar 
— outra condigao. Qual? 

Questionario para Normalistas 

1. A lista abaixo apresenta 10 condigoes que podem ser ofere- 
cidas por diferentes profissoes. Indique 4 condigoes prof is- 
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sionais que V. considera basicas para V., dadas as atuais 
condigoes de vida. 
— uso das aptidoes e capacidades pessoais 
— boa remuneragao 
— ambiente para V. ser criador e original 
— garantia de prestigio, respeito, consideragao (posigao social) 
— ambiente para V. lidar com pessoas mais do que com 

coisas 
— possibilidade de future estavel e seguro 
— ambiente em que V. exerga lideranga 
— oportunidade para V. ser util para os outros 
— ambiente que nao seja rotineiro (oportunidade de novas 

experiencias) 
— ambiente em que V. fique relativamente livre da diregao 

ou supervisao de outras pessoas 

2. V. freqiienta no momento outro curso alem do normal? 
— nao 
— sim. Qual? 

3. V. tern alguma atividade remunerada? 
— nao 
— sim. Qual? 

4. Concluido o curso normal, V. pretende: 
— comegar a lecionar em escola primaria 
— freqiientar outro curso. Qual? 
— nao lecionar em escola primaria 
— nao freqiientar outro curso 
— outras pretensoes. Quais? 

5. Se V. nao pretende lecionar em escola primaria, pergunta-ser 
Por que? (Seja tao explicito(a) e minucioso(a) quanto possi- 
vel). 

6. Se V. pretende lecionar em escola primaria, pergunta-se; Por 
que (Seja tao explicito(a) e minucioso(a) quanto possivel). 

7. a. Qual e atualmente a principal ocupagao ou profissao do seu 
pai? (Se ele ja estiver aposentado ou nao for vivo, qual foi a 
ultima profissao ou ocupagao dele?) Indique a profissao ou 
ocupagao da forma a mais precisa possivel. 
—. Profissao ou ocupagao: 
— Ramo de atividade; 

b. Nessa profissao ou ocupagao ele e (ou era) 
— empregado 
— nao empregado. Quantos empregados ele tern (ou tinha)? 

8. Quanto ao estado civil V. e: 
— casado 
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— solteiro 
— viuvo 
— desquitado 

9. Qual a data do seu nascimento? 
10. Seu sexo e: 

— masculino 
— feminino 

11. a. Na sua opiniao, o magisterio primario e uma profissao 
— mais adequada ao homem 
— mais adequada a mulher 

b. For que? (Responda da forma a mais explicita e minuciosa 
possivel). 

.12. a. Do ponto de vista economico, o magisterio primario e uma 
profissao 
— mais adequada ao homem 
— mais adequada a mulher 

b. For que? (Responda da forma a mais explicita e minuciosa 
possivel). 

Formulario: Roteiro de En tre vista com Professoras Prim arias 

1. A escola normal onde a sra. se diplomou esta fou estava) 
situada em que municipio do Estado de Sao Paulo? 

2. Quando se diplomou normalista a sra. era 
— solteira 
— casada 
— viiiva 
— desquitada 

3. A escola onde se diplomou fica no mesmo municipio em que 
— seus pais residiam 
— seu esposo residia 
— outra situagao, Qual? 

4. Contando a escola primaria onde nosso pesquisador foi pro- 
cura-la, em quantas escolas primarias a sra. ja lecionou? 

5. Quanto a primeira dessas escolas deseja-se saber* 
a. Estava localizada em 

— zona rural 
— vila 
— cidade 

a. Estava localizada no municipio em que 
—. seus pais residiam 
— seu esposo residia 
— outra situagao. Qual? 

c. Estava localizada em que municipio? 
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d. Essa escola era 
— estadual 
—< municipal 
— particular 

e. Nessa escola a sra. 
— era professora efetiva 
— nao era efetiva 

f. Na ocasiao em que a sra. se decidiu a trabalhar nessa es- 
cola, quais das seguintes condigoes ocorreram' 
— membros da sua familia (pais, irmaos etc.) opuseram- 

se decisivamente 
— seu esposo opos-se decisivamente 
— seu noivo ou namorado opos-se decisivamente 
— membros da sua familia ficaram receiosos ou preocupa- 

dos 
— seu esposo ficou receioso ou preocupado 
— seu noivo ou namorado ficou receioso ou preocupado 
— membros da sua familia mostraram-se indiferentes 
— seu esposo mostrou-se indiferente 
— seu noivo ou namorado mostrou-se indiferente 
— membros da sua familia a estimularam 
— seu esposo a estimulou 
— seu noivo ou namorado a estimulou 
—i outras situagoes. Quais? 

g. Durante quanto tempo a sra. trabalhou nessa escola (me- 
ses e anos) 

h. For que a sra. veio a trabalhar nessa escola? 
— para ficar residindo com os pais 
— para ficar residindo com outros parentes 
— para ficar proxima do noivo ou namorado 
— para ficar junto do esposo 
— por outros motives. Quais? 

i. Do ponto de vista economico, a sra. trabalhou nessa escola 
para que? 
— para tornar-se economicamente independente da familia 
— para auxiliar financeiramente a familia 
— para auxiliar financeiramente o esposo 
— -outros motives. Quais? 

<Os quesitos 6 a 9 repetem o quesito 5, referindo-se respectivamente 
a segunda, a terceira, a quarta e a quinta escola onde a entrevistada 
tenha lecionado. Para os casos de professores que lecionaram em 
mais de 5 escolas, o pesquisador recorria a anexos onde itens iden- 
ticos ao do quesito 5 estavam impresses). 
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10. a. A sra. pretende lecionar em escolas primarias situadas fora 
da Capital de Sao Paulo? 
— nao 
— sim. Em que municipio? 

b. Por que? 

11. Atualmente a sra. reside em Sao Paulo 
— com seu esposo 
— na casa de parentes. Que parentes? 
— na casa dos pais 
— em hotel, pensao ou pensionato 
— outra situagao. Qual? 

12. a. Se a sra. nao reside em hotel, pensao ou pensionato, pergun- 
ta-se: a sra. tern afazeres domesticos? 
— sim 
— nao 

b. Em caso de resposta afirmativa: Que afazeres domesticos a 
sra. tern? 

Refeigoes 

— a sra. prepara as refeigoes em casa, sem auxilio de nin- 
guem 

— a sra. auxilia ou e auxiliada por outra pessoa no prepare 
das refeigoes. Que pessoa? (empregada — filha — mae — 
outra pessoa: quern?) 

— outra pessoa prepara sozinha as refeigoes. Quern? 
— outra situagao. Qual? 

Lavagem e passagem da roupa comum 

— a sra. lava e passa a roupa comum da casa sem auxilio 
de ninguem 

— a sra. auxilia ou e auxiliada por outra pessoa na lava- 
gem e passagem da roupa. Que pessoa? (lavadeira — em- 
pregada domestica — mae — filha — outra pessoa: quern?) 

— toda roupa e lavada e passada em lavanderia 
— outra situagao. Qual? 

Limpeza da casa 

— a sra. faz toda a limpeza da casa sem auxilio de ninguem 
— a sra. auxilia ou e auxiliada por outra pessoa na limpeza 

da casa. Que pessoa? (faxineira — empregada domestica 
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— mae — filha — outra pessoa: quem?) 
— a sra nao participa da limpeza da casa 
— outra situagao. Qual? 

Costura 

— a sra. costura roupa em casa 
— outra pessoa costura roupa em casa. Que pessoa? (empre- 

gada — mae — filha — outra pessoa: quem?) 
— parte da costura a ser feita e realizada por costureira 
— toda costura a ser feita e realizada por costureira 
— outra situagao. Qual? 

Compras (generos alimenticios, farmaceuticos, etc.) 

— a sra. realiza todas as compras da casa 
— a sra. realiza apenas parte das compras. Quem realiza as 

outras compras? (empregada — mae — filha — esposo — 
outra pessoa: quem?) 

13. a. Se a sra. nao reside em hotel, pensao ou pensionato, pergun- 
ta-se: Ha empregada domestica na casa? 
— nao 
— sim. Quantas empregadas? 

b, Em caso afirmativo: Qual e a remuneragao mensal dessa(s) 
empregada(s) ? (Total dispensado com todas as empregadas) 

14. a. Se a sra. nao reside em hotel, pensao ou pensionato, pergun- 
ta-se: A sra. cuida, na casa onde mora, de criangas que tern 
menos de 14 anos de idade? 
— sim 
— nao 

b. Em caso de resposta afirmativa: O que essas criangas sao 
da sra.? 
— filhos 
— netos 
— sobrinhos 
— outros. Quais? 

c. Em caso afirmativo: De quantas criangas a sra. cuida? 
d. Em caso afirmativo: A sra. cuida delas sozinha ou auxilia 

ou e auxiliada por alguem? 
— sozinha 
— auxilia ou e auxiliada por outra pessoa. Que pessoa? (mae 

— filha — empregada — outra pessoa: quem?) 
15. a. Se a sra. for casada, viuva ou desquitada, pergunta-se: A 

sra. tern ou teve filhos? 
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— nao 
— sim. Quantos? 

b. Em caso afirmativo: files estao vivos? Que idade tern? 
— 1.° filho: a) vivo-morto; b) idade que tern (ou teria atual- 

mente) — meses e anos (Seguem-se indicagoes para 8 fi- 
Ihos, que repetem as relativas ao 1.° filho) 

16. a. O bairro onde a sra. reside fica em Sao Paulo? 
— nao 
— sim. Qual e ele? 

b. E' o mesmo bairro onde esta situada a escola estadual onde 
a sra. leciona no presente? 
— sim 
— nao. Em que bairro fica essa escola? 

c. Quanto tempo a sra. gasta indo de casa para a escola e vin- 
do da escola para casa? (tempo de ida mais o de volta) 
— minutos e horas 

17. Quanto a sra. recebe por mes na escola primaria onde nosso 
pesquisador foi procura-la? (Se for substituta, ?em classe, 
quanto receberia se lecionasse durante o mes inteiro?) 

18. Se a sra. for casada, pergunta-se: Qual a renda mensal do 
seu marido? (salario, etc.). 

19. a. Se a sra. for solteira, desquitada ou viuva, pergunta-se: A 
receita mensal da sua familia (familia de origem) provem 
— da renda (salario, "aposentadoria" etc.) do pai 
— da renda (salario, "aposentadoria" etc.) da mae 
— da renda (salario, etc.) de irmao ou irma 
— da renda (salario, etc.) de filho ou filha 
— do salario que a sra. recebe como professora estadual 
— de outra fonte. Qual? 

b. Qual e a renda mensal total da sua familia? 

20. Se a sra. for casada. pergunta-se: Qual e a renda mensal to- 
tal da sua familia (Familia que forma com o esposo e fi- 
Ihos) — (total fornecido pela renda do esposo e possivelmen- 
te pela contribuigao da propria entrevistada). 

21. Independentemente do estado civil da sra., pergunta-se: A 
sra. contribui, "em media", com que parte do seu ordenado 
de professora primaria estadual para a renda da sua familia? 
— o% 
— 1% a 25% 
— 26% a 50% 
— 51% a 75% 
— 76% a 99% 
— 100% 
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22. Em que condigoes a sra. deixaria o magisterio primario? 
— se a sra. se casar com pessoa cuja renda seja suficiente- 

mente elevada para a sra. ter o padrao de vida que deseja 
sem precisar trabalhar fora de casa 

— se a renda do esposo fosse suficientemente elevada, etc... 
— se a renda dos filhos fosse suficientemente elevada, etc... 
— se a renda dos pais fosse suficientemente elevada, etc... 
— nao deixaria de forma alguma o magisterio primario 
— outras condigoes. Quais? 

23. Se a sra. nao for casada, pergunta-se: Pretende contrair ma- 
trimonio? 
— sim 
—• nao 

24. a. Se a sra. nao for professora efetiva estadual, pergunta-se: 
Pretende tornar-se professora primaria efetiva estadual? 
— sim 
— nao 

b. Em caso afirmativo: A sra. para tomar-se professora prima^ 
ria efetiva estadual, iria lecionar fora da Capital de Sao Paulo? 
— sim 
— nao. Por que? 

c. Por que a sra. ainda nao se tornou professora efetiva estadual? 
— por nao desejar residir no "interior" 
— por nao ter pontos suficientes 
— outros motives. Quais? 

25. a. A sra. acha que seus pais ou seu esposo ou seu noivo ou na- 
morado teriam algum escrupulo de que a sra. lecionasse em 
escola primaria, se nas escolas primarias praticamente so tra- 
balhassem homens? 
— pai (ou mae): sim; nao 
— noivo ou namorado: sim; nao 
— esposo: sim; nao 

b. E a sra. teria algum escrupulo nesse caso? 
— sim 
— nao 
— Por que? 

26. a. A sra. acha que seus pais ou seus filhos ou seu esposo ou 
seu noivo ou namorado gostariam de que a sra. pudesse deixar 
de trabalhar fora de casa? 
— pai (ou mae): sim; nao 
— filho(s): sim; nao 
—> esposo: sim; no 
— noivo ou namorado: sim; nao 
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b. E a sra. gostaria, se pudesse, de deixar de trabalhar fora de 
casa? 
— sim 
— nao 
— For que? 

27. .a Depois que comegou a lecionar em escola primaria, a sra. fez 
algum curso alem do normal? 
— sim 
— nao 

b. Em caso afirmativo: De que tipo eram esses cursos? 
— regulares. Que curso(s)? 
— de ferias. Que curso(s)? 
— de outro tipo. Qual? Que curso(s)? 

c. Se freqiientou cursos regulares, depois de ter comegado a le- 
cionar em escola primaria, deseja-se saber quanto a esses 
cursos: 
— foram freqiientados paralelamente ao seu trabalho em es- 

cola primaria 
— a sra. foi comissionada para freqiienta-los 
— a sra. deixou o magisterio, por algum tempo, a fim de fre- 

qiienta-los 
— outra situagao. Qual? 
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